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Introdu(ao
Como 0 senhor afirmou, CavaJeiro!, deveriam existir leis para proteger as conhecimentos adquiridos.

Tome urn de nossos bons alunos como exempJo: modesto e diligente, desde as aulas de gramatica
comefou a preencher seu pequeno caderno de express6es e, tendo, durante vinte anos, prestado a maior
atenfao nos professores, acabou por acumuJar uma especie de pequeno peculia inteJectuaJ. Sera possivel

que iSBa nao Ihe perrenf8 como ocorre em relafao a uma casa OU a dinheiro?

p. Claude!, 0 sapato de cetim

as bens culturais possuem, tambem, uma economia, cuja 16gica espedfica tern de
ser bern identificada para escapar ao economicismo. Neste sentido, cleve-se trabalhar, antes

de tudo, para estabelecer as condic;6es em que sao produzidos os consumidores desses
bens e seu gosto; e, ao meSilla tempo, para descrever, por urn lado, as diferentes maneiras
de apropriaC;ao de alguns desses bens considerados, em determinado momento, obras de
arte e, por outro, as condi~6es sociais da constitui~aodo modo de apropria~ao, reputado
como legitimo.

Contra a ideologia carismitica segundo a qual os gostos, em materia de cultura
legitima, sao considerados urn dom da natureza, a observa<;ao cientifica mostra que as
necessidades culturais sao 0 produto da educa~ao: a pesquisa estabelece que todas as
pniticas culturais (freqiiencia dos museus, concertos, exposi~6es, leituras, etc.) e as
preferencias em materia de literatura, pintura ou musica, estao estreitamente associadas
ao nivel de instruC;ao (avaliado pelo diploma escolar ou pelo nt\mero de anos de estudo) e,
secundariamente, aorigem social. l 0 peso relativo da educa~ao familiar e da educa<;ao
propriamente escolar (cuja eficicia e duraC;ao dependem estreitamente da origem social)
varia segundo 0 grau de reconhecimento e ensino dispensado as diferentes praticas culturais
pelo sistema escolar; alem disso, a influencia da origem social, no caso em que todas as
outras varhiveis sejam semelhantes, atinge seu auge em materia de flcultura livre" ou de
cultura de vanguarda. A hierarquia socialmente reconhecida das artes - e, no interior de
cada uma delas -, dos generos, escolas ou epocas, corresponde a hierarquia social dos
consumidores. Eis 0 que predisp6e os gostos a funcionar como marcadores privilegiados
da "classe". As maneiras de adquirir sobrevivem na maneira de utilizar as aquisi<;6es: a
aten~ao prestada as maneiras tern sua explica<;ao se observarmos que, por meio destes
imponderaveis da pnitica, sao reconhecidos os diferentes modos de aquisi~ao,

hierarquizados, da cultura, precoce ou tardio, familiar ou escolar, assim como as classes
de individuos que elas caracterizam (tais como os "pedantes" e os "mundanos"). A nobreza
cultural possui, tambem, seus drulos discernidos pela escola, assim como sua ascendencia
pela qual e avaliada a antiguidade do acesso il nobreza.

A definic;iia da nobreza cultural e 0 pretexto para uma luta que, desde a seculo XVII
ate nossos dias, nao deixou de opor, de maneira mais au menos declarada, grupos separados
em sua ideia sabre a cultura, sabre a rela~ao legitima com a cultura e com as obras de arte,
partanto, sobre as condic;6es de aquisic;iio, cujo produto e precisamente estas disposic;6es:
a definic;iio dominante do modo de apropriac;iio legftima da cultura e da obra de arte favorece,
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inclusive, no campo escolar, aqueles que, bern cedo, tiveram acesso a cultura legftima, em
uma familia culta, fora das disciplinas escolares; de fato, ela desvaloriza 0 saber e a
interpretac;ao erudita, marcada como ffescolar", ate mesmo, ffpedante", em proveito da
experiencia direta e do simples deleite.

A logica do que, as vezes, edesignado - em linguagem tipicamente "pedante" - como
a "leitma" da obra de arte, oferece urn fundamento objetivo a esta oposi,ao. A obra de arte
so adquire sentido e so tern interesse para quem edotado do codigo segundo 0 qual ela e
codificada. A operac;ao, consciente ou inconsciente, do sistema de esquemas de percepc;ao e
de apreciac;ao, mais ou menos explfcitos, que constitui a cultura pict6rica au musical ea
condi,ao dissimulada desta forma elementar de conhecimento que e0 reconhecimento dos
estilos. 0 espectador desprovido do codigo especifico sente-se submerso, "afogado", diante
do que Ihe parece ser urn caos de sons e de ritmos, de cores e de linhas, sem tom nem som.
Por nao ter aprendido a adotar a disposi,ao adequada, ele limita-se ao que edesignado por
Panofsky como "propriedades senslveis", identificando uma pele como aveludada ou uma
renda como vaporosa, ou, entao, as ressonancias afetivas suscitadas por essas propriedades,
falando de cores ou de melodias austeras ou alegres. De fato, a possibilidade de passar da
ffcamada primaria do sentido que podemos adentrar com base na nossa experiencia
existencial" para a ffcarnada dos sentidos secunda-rios", ou seja, para a ffregiao do sentido do
significado", s6 ocorre se possuirmos os conceitos que, superando as propriedades sensiveis,
apreendem as caracteristicas propriamente estilfsticas da obra.2 0 mesmo e dizer que 0

encontro com a obra de arte nada tern a ver, em conformidade com a visao habitualmente
adotada, com urn pretenso arnor a primeira vista; alem disso, 0 ate de fusao afetiva, de
Einfiihlung, que di 0 prazer do amor pela arte, pressupoe urn ato de conhecimento, uma
opera,ao de decifra,ao e decodifica,ao, que implica 0 acionamento de urn patrimonio cognitivo
e de uma competencia cultural. Esta teoria, tipicarnente intelectualista, da percepc;ao artistica
contradiz, de modo direto, a experiencia dos apreciadores mais de acordo com a definic;ao
legitima: a aquisi,ao da cultura legitima pela familiariza,ao insenslvel no iimago da familia
tende afavorecer, de fato, uma experiencia encantada da cultura que implica 0 esquecimento
da aquisic;ao e a ignorancia dos instrumentos da apropriac;ao. A experiencia do prazer estetico
pode ser acompanhada pelo mal-entendido etnocentrico que acarreta a aplica,ao de urn
codigo improprio. Assim, 0 olhar "puro" lan,ado para as obras pelo espectador culto atual
nada tern de comum, praticamente, com 0 "olhar moral e espiritual" dos homens do
Quattrocento, au seja, 0 conjunto das disposic;6es, ao mesmo tempo, cognitivas e avaliadoras
que se encontravam na origem de sua percep,ao, tanto do mundo quanto da representa,ao
pict6rica do mundo: preocupados, conforme consta nos contratos, em compensar a soma
paga, os clientes dos trabalhos de artistas, tais como Filippo Lippi, Domenico Ghirlandaio
ou Piero della Francesca, investiam nas obras de arte as disposic;6es mercantis de homens de
neg6cios experientes no d.lculo imediato das quantidades e dos prec;os, recarrendo, par
exemplo, a criterios de apreciac;ao absolutarnente surpreendentes - por exemplo, a carestia
das cores segundo a qual 0 topo da hierarquia eocupado pelo dourado e pelo ultramar.'

o "olho" eurn produto da historia reproduzido pela educa,ao. Eis 0 que se passa
em relac;ao ao modo de percepc;ao artistica que se imp6e, atualmente, como legftima, ou
seja, adisposic;ao estetica como capacidade de considerar em si mesmas e por elas mesmas,
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em sua forma e nao em sua fun~ao, nao s6 as obras designadas por essa apreensao, isto e,
as obras de arte legitimas, mas todas as coisas do mundo, tanto as obras culturais que
ainda nao foram consagradas - como, em determinado momento, as artes primitivas ou,
hoje em dia, a fotografia popular ou 0 kitsch -, quanto os objetos naturais. 0 olhar "puro"
e uma inven~ao historica correlata da apari~ao de urn campo de produ~ao artistica
aut6nomo, ou seja, capaz de impor suas proprias normas, tanto na produ~ao, quanto no
consumo de seus produtos.4 Uma arte que - por exemplo, toda a pintura p6s-impressionista
- e0 produto de uma inten<;:iio artistica que afirma 0 primado do modo de representa<;:iio
sobre 0 objeto da representa~ao, exige categoricamente uma aten~ao exclusiva a forma,
cuja exigencia pela arte anterior era apenas condicional.

A inten~ao pura do artista e a de urn produtor que pretende ser aut6nomo, ou seja,
inteiramente dono do seu produto, que tende a recusar nao so os "programas" impastos a
priori pelos intelectuais e letrados, mas tambem, com a velha hierarquia do fazer e do
dizer, as interpreta~6es acrescentadas a posteriori sobre sua obra: a produ~ao de uma
"obra aberta", intrinseca e deliberadamente polissemica, pode ser assim compreendida
como 0 ultimo estagio da conquista da autonomia artistica pelos poetas e - sem duvida, a
sua imagem - pelos pintores que, durante muito tempo, permaneceram tributarios dos
escritores e de seu trabalho de "fazer-ver" e de "fazer-valer". Afirmar a autonomia da
produ~ao e conferir 0 primado aquilo de que 0 artista esenhor, ou seja, a forma, a maneira
eo estilo, em rela~ao ao I<individuo", referente exterior, por onde se introduz a subordina~ao

a fun~6es ~ ainda que se tratasse da mais elementar, ou seja, a de representar, significar e
dizer algo. E, ao mesmo tempo, recusar 0 reconhecimento de qualquer outra necessidade
alem daquela que se encontra inscrita na tradi~aopropria da disciplina artistica considerada;
trata-se de passar de uma arte que imita a natureza para uma arte que imita a arte,
encontrando, em sua historia propria, 0 principio exclusivo de suas experimenta~6es e de
suas rupturas, inclusive, com a tradi~ao.

Ao circunscrever em seu bojo, de modo cada vez mais intenso, a referencia a sua
propria hist6ria, a arte faz apelo a urn olhar historico; ela exige ser referida nao a este
referente exterior que e a "realidade" representada ou designada, mas ao universe das
obras de arte do passado e do presente. A semelhan<;:a da produ<;:iio artistica enquanto ela
se engendra em urn campo, a percep~ao estetica, enquanto e diferendal, relacional e atenta
as diferen~as entre estilos, e necessariamente historica: como acontece com 0 pintor
chamado "najf" que, estando fora do campo e de suas tradi<;:6es especificas, permanece
exterior a historia propria da arte considerada, assim tambem 0 acesso do espectador
"najf" a uma percep<;:iio especifica de obras de arte sem sentido 56 pode ocorrer por
referenda a historia especifica de uma tradi~ao artistica. A disposiyao estetica exigida
pelas produ<;:6es de urn campo de produ<;:iio que atingiu urn elevado grau de autonomia e
indissodavel de uma competencia cultural especifica: esta cultura historica funciona como
urn principio de pertinencia que permite identificar, entre os elementos propostos ao olhar,
todos os tra~os distintivos, e somente estes, referindo-os, de modo mais ou menos
consciente, ao universe das possibilidades substituiveis. Adquirida, no essencial, pela
simples freqiiencia das obras, ou seja, por uma aprendizagem implfcita anaIoga itquela
que permite reconhecer, sem regras nem criterios expHcitos, rostas familiares, este controle
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que, na maior parte das vezes, permanece no estado pnitico, permite identificar estilos, ou
seja, modos de expressao caracterfsticos de uma epoca, civiliza<;ao ou escola, sem que os
tra<;as constitutivas da ariginalidade de cada urn deles sejam claramente distinguidas e
explicitamente enunciados. Tudo parece indicar que, mesmo entre os profissionais da
atribui<;ao, os criterios que definem as propriedades estilisticas das obras-testemunho nas
quais se apoiam todos os julgamentas permanecem, quase sempre, no estado implicito.

o alhar puro implica uma ruptura com a atitude habitual em rela,aa aa munda
que, levando em considera<;ao as condi<;6es de sua plena realiza<;ao, e uma ruptura social.
to passive! acreditar em Ortega y Gasset quanda ele atribui a arte maderna uma recusa
sistematica de tudo 0 que e "humano", ou seja, generico e comum - por oposi<;ao ao
distintivo ou distinto -, a saber, as paix6es, as emo<;6es, os sentimentos experimentados
pelos homens ··comuns" em sua existencia "comum". De fata, tudo se passa como se a
"estetica popular" (as aspas significam que se trata de uma estetica em si e nao para si)
estivesse baseada na afirma<;aa da cantinuidade da arte e da vida que implica a subardina<;aa
da farma a fun<;aa. Este aspecta e perfeitamente visivel na casa da romance e, sabretuda,
da teatro em que a publico papular recusa qualquer especie de experimenta<;iia farmal e
todos os efeitos que, introduzindo urn distanciamento em rela<;ao as conven<;6es aceitas
(em materia de cenario, de intriga, etc.), tendem a colocar 0 espectador a distancia,
impedinda-a de entrar na jaga e identificar-se campletamente com as persanagens (esrou
pensando no distanciamento brechtiano au na desarticula<;ao da intriga romanesca operada
pela Nouveau Roman). Segunda a tearia estetica, a desprendimenta e a desinteresse
constituiriam a (mica maneira de reconhecer a obra de arte pelo que ela e, ou seja, autonoma,
selbstandig; ao contrario, a "estetica" popular ignora au rejeita a recusa da adesao "facil"
e dos abandonos "vulgares" que se encontra - pelo menos, indiretamente - na origem do
gasta pelas experimenta<;6es farmais e, em confarmidade com as julgamentas papulares
sobre a pintura ou a fotografia, ela apresenta-se como 0 exato oposto da estetica kantiana:
pata apreender a que faz a especificidade da julgamenta estetica, Kant empenhau-se, par
urn lada, em estabelecer a distin<;aa entre a que agrada e a que da prazer, e, par autro, de
urn modo mais geral, em discernir a desinteresse, (mica garantia da qualidade propriamente
estetica da contempla<;ao e do interesse da razao que define 0 Born; inversamente, os
individuas das classes papulares - para quem tada imagem deve exercer explicitamente
uma fun<;ao, nem que seja a de signo - manifestam em seus julgamentos a referencia,
muitas vezes, explicita, as normas da moral ou do decoro. Seja por meio de criticas ou de
elogios, sua aprecia<;ao refere-se a urn sistema de normas, cujo prindpio e sempre etico.

Aa aplicar as abras legitimas, as esquemas da ethos que saa validas para as
circunstancias comuns da vida, e ao operar, assim, uma redu<;ao sistematica das coisas da
arte au coisas da vida, a gasta papular e a propria seriedade (au ingenuidade') que ele
investe nas fic<;6es e representa<;6es indicam a contrario que 0 gosto puro opera uma
suspensao da adesao '·nai"ve" que e a dimensao de uma rela<;ao quase llidica com as
necessidades do mundo. Poder-se-ia dizer que os intelectuais acreditam mais na

* No original, "naivete", au seja, forma substantivada de "naif"; e, neste mesmo paragrafo, ° termo "ingenua"
corresponde ao adjetivo "naive" (feminino de "niif") e "ingenuamente" a "naivement" (forma adverbial). (N.T.)
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representac;ao - literatura, teatro, pintura - que nas coisas representadas, ao passo que a
"povo" exige, antes de tudo, que as representa,6es e as conven,6es que as regulam lhe
permitam acreditar "naYvement" nas coisas representadas. A estetica pura enraiza-se em
uma etica au, melhor ainda, no ethos do distanciamento eletivo as necessidades do mundo
natural e social que pode assumir a forma de urn agnosticismo moral (visivel quando a
transgressao etica se torna urn expediente artistico) au de urn estetismo que, ao constituir
a disposi,ao estetica como principio de aplica,ao universal, leva ao limite a denega,ao
burguesa do mundo social. Compreende-se que 0 desprendimento do olhar puro nao possa
ser dissociado de uma disposi,ao geral em rela,ao ao mundo que e 0 produto paradoxal do
condicionamento exercido par necessidades economicas negativas - 0 que e designado
como facilidades - e, por isso mesma, propicio a favorecer a distanciamento ativo a
necessidade.

Se e demasiado evidente que, pela arte, a disposic;ao estetica recebe seu terreno par
excelencia, ocorre que, em qualquer campo da prcitica, epossivel se afirmar a intenc;ao de
submeter as necessidades e as puls6es primarias ao requinte e a sublimac;ao; alem disso,
em todos os campos, a estHiza,ao da vida, ou seja, 0 primado conferido a forma em rela,ao
a func;ao, a maneira em relac;ao a materia, produz os mesmos efeitos. E nada determina
mais a classe e e mais distintivo, mais distinto, que a capacidade de constituir, esteticamente,
objetos quaisquer ou, ate mesmo, "vulgares" (por serem apropriados, sobretudo, para fins
esteticos, pelo "vulgar") au a aptidao para aplicar as prindpios de uma estetica "pura" nas
escolhas mais comuns da existencia comum - par exemplo, em materia de cardapio,
vestuario ou decora,ao da casa - por uma completa inversao da disposi,ao popular que
anexa a estetica a etica.

De fato, par intermedio das condic;6es economicas e sociais que elas pressup6em,
as diferentes maneiras, mais au menos separadas au distantes, de entrar em relac;ao com
as realidades e as ficc;6es, de acreditar nas ficc;6es ou nas realidades que elas simulam,
estao estreitamente associadas as diferentes posic;6es possiveis no espac;o social e, par
conseguinte, estreitamente inseridas nos sistemas de disposic;6es (habitus) caracteristicas
das diferentes classes e fra,6es de classe. 0 gosto classifica aquele que procede a
classificac;ao: as sujeitos sociais distinguem-se pelas distinc;6es que eles operam entre a
bela e a feio, a distinto e 0 vulgar; por seu intermedio, exprime-se au traduz-se a pasic;ao
desses sujeitos nas classificac;6es abjetivas. E, deste modo, a analise estatistica mostra,
par exemplo, que oposic;6es de estrutura semelhante as que se observam em materia de
consumo cultural encontram-se, tambern, em materia de consumo alimentar: a antitese
entre a quantidade e a qualidade, a grande comilanc;a e as quitutes, a substancia e a forma
au as formas, encobre a oposic;ao, associada a distanciamentos desiguais anecessidade,
entre a gosto de necessidade - que, par sua vez, encaminha para as alimentos, a urn s6
tempo, mais nutritivos e mais economicos - e a gosta de liberdade - au de luxo - que, por
oposi,ao a comezaina popular, tende a deslocar a ;;nfase da materia para a maneira (de
apresentar, de servir, de comer, etc.) par urn expediente de estilizac;ao que exige a forma e
as formas que operem uma denega,ao da fun,ao.

A ciencia do gosto e do consumo cultural comec;a par uma transgressao que nada
tern de estetieo: de fato, ela deve abolir a fronteira sagrada que transforma a cultura legitima
em urn universo separado para descobrir as relac;6es inteligiveis que unem "escolhas",

A Distin~ao 13
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aparentemente, incomensunlveis, tais como as preferencias em materia de musica e de
cardapio, de pintura e de esporte, de literatura e de penteado. Esta reintegra,ao barbara
do consumo estetico no universe do consumo comum revoga a oposiyao - que, desde
Kant, se encontra na origem cia estetica erudita - entre 0 "gosto dos sentidos" eo "gosto
da reflexao"i e, entre 0 prazer "facil", prazer sensivel reduzido a urn prazer dos sentidos, e
o prazer "puro" que esta predisposto a tornar-se urn simbolo de excelencia moral e a
dimensao da capacidade de sublima,ao que define 0 homem verdadeiramente humano. A
cultura que e0 produto desta divisao magica tern valor de sagrado. E, de fato, a consagra,ao
cultural submete os objetos, pessoas e situac;6es que ela toea a uma especie de promoyao
ontol6gica que se assemelha a uma transubstanciac;ao. Como prova, contento-me com a
cita,ao destes dois julgamentos que, segundo parece, foram inventados para a felicidade
do soci610go: "Eis, afinal de contas, 0 que nos causou maior impressao: nada poderia ser
obsceno em nossa primeira encenac;ao e as bailarinas da Opera, ate mesmo, como danc;arinas
nuas, silfides, endoidecidas ou bacantes, conservam uma pureza inalteravel". 5 "Existem
atitudes obscenas, como esses simulacros de coito que sao chocantes para 0 olhar.
Certamente, nao pretendo aprova-las, embora a inserc;ao de tais gestos nos bales confira
lhes urn aspecto estetico e simb6lico que faz falta as cenas intimas exibidas, cotidianamente,
afrente dos espectadores no cinema (...). Eo nu? Limito-me a dizer que ebreve e exerce
reduzido efeito cenico. Nao direi que e casto ou inocente porque nada do que e comercial
pode receber tal qualificativo. Digamos que nao echocante; no entanto, pode ser criticado,
sobretudo, por ter servido de atrativo para 0 sucesso da pe,a (...). A nudez de Haircarece
de dimensao simb6lica".' A nega,ao da frui,ao inferior, grosseira, vulgar, venal, servi!, em
poucas palavras, natural, que constitui como tal 0 sagrado cultural, traz em seu bojo a
afirma,ao da superioridade daqueles que sabem se satisfazer com prazeres sublimados,
requintados, desinteressados, gratuitos, distintos, interditados para sempre aos simples
profanos. Eassim que a arte e 0 consumo artistico estao predispostos a desempenhar,
independentemente de nossa vontade e de nosso saber, uma fim,ao social de legitima,ao
das diferenyas sociais.

Pierre Bourdieu
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(ritica social do julgamento do gosto

e, hoje, ainda nao sabemos se a vida cultural podera sobreviver
ao desaparedmento dOB criados.

A. Besan~on, Etre russe au XIXe siecIe
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Titulos e ascendencia de nobreza
cultural

AS raros casas em que existe maior semelhan<;a entre a sociologia e uma psicanalise
social equando ela se confronta com urn objeto como 0 gosto, au seja, urn dos pretextos
mais vitais das lutas, cujo espa,o e0 campo tanto da c1asse dominante quanto da ptodu,ao
cultural. Por dois motivos: 0 primeito porque 0 julgamento do gosto e a manifesta,ao
suprema do discernimento que, pela reconcilia<;ao do entendimento com a sensibilidade 

ora, 0 pedante compreende sem sentimento profunda, enquanto 0 mundano usufrui sem
compreender -, define 0 homem na acep,ao plena do termo. Eo segundo porque todas as
conveniencias designam, antecipadamente, 0 projeto de definir este indefinivel como uma
manifesta<;ao evidente de filistinismo: aconveniencia universitaria que - de Riegl e WOlfflin
ate Elie Faure e Henri Foeillan, e dos comentaristas mais escalares dos c1<lssicos ate as
semi6logos de vanguarda - imp6e uma leitura formalista da obra de arte, assim como a
convenienda mundana que, tendo transformado 0 gosto em urn dos indidos mais seguros
da verdadeira nobreza, nao consegue conceber que ele tenha outra referenda alem de si
mesmo.

A sociologia encontra-se precisamente no terreno por excelencia da denegac;ao do
social. Nao the basta combater as evidencias prirneiras; nem de referir 0 gosto, principio
incriado de qualquer "eria,ao", as condi,6es sociais de que ele e 0 produto, sabendo
perfeitamente que todos aqueles que se obstinam a recalcar a evidencia da relac;ao entre 0

gosto e a educac;ao, entre a cultura no sentido de estado do que e culto e a cultura como ac;:ao
de tornar culto, ficado espantados que se possa despender tanta energia para comprovar
cientificarnente esta evidencia. Ela teni ainda de questionar esta relac;:ao que, apenas na
aparencia, e auto-explicativa; e procurar a razao do paradoxo segundo 0 qual a relac;:ao com
o capital escolar perrnanece tambern forte nos campos nao abrangidos pelo ensinamento da
escola. Isto sem jarnais poder confiar completamente no que, segundo a arbitragem positivista,
e designado como fatos: por tras das relac;6es estatisticas entre 0 capital escolar ou a origem
social e este ou aquele saber ou esta ou aquela maneira de implementa-Io, dissimulam-se
nexos entre grupos que mantem relac;6es diferentes, ate mesmo, antagonistas, com acultura,
segundo as condi,6es em que foi adquirido seu capital cultural e segundo os mercados em
que este obtera maior lucro. Mas ainda nao foram eliminadas as evidendas: e a propria
questao que deve ser questionada - ou seja, a relac;ao com a cultura que, tacitamente, ela
privilegia - a fim de estabelecer se uma modifica,ao do conteudo e da forma da questao nao
seria sufidente para determinar uma transformac;ao das relac;:6es observadas. Impossivel
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deixar 0 jogo da culrura; e SO se pode ter alguma possibilidade de objetivar sua verdade com

a condi<;:ao de objetivar, tao completamente quanto possivel, as proprias opera<;:6es que terao
de ser utilizadas para realizar tal objetiva<;:ao. De te fabuJa narratur. Esta evoca<;:ao dirige-se
ao lei tor, assim como ao sociologo. Paradoxalmente, os jogos da cultura sao protegidos
contra a objetiva.;ao par todas as objetiva~6es parciais a que se submetem todos os agentes
envolvidos oeste jogo: as doutos s6 conseguem caohecer a verdade dos muorlanos com a
condi~ao de renunciar a apreender sua propria verdade; e 0 meSilla se passa com seus

adversarios. A mesma lei dos diferentes graus de lucidez e de cegueira cruzados regulamenta
o antagonismo entre as "intelectuais" e os "burgueses" (au, no campo da prorlw;ao cultural,
seus porta-vozes). E nao basta ter em mente a fun<;:ao que a cultura legitima desempenha
nas rela~6es de classe para teI a certeza de evitar que uma au autra das representac;6es
interesseiras da cultura venha a impOIRse; alias, "intelectuais" e "burgueses" atribuem,
indefinidamente, tais representac;6es uns aos DutIOS. Se a sociologia da produc;ao e dos

produtores da cultura nunea escapOUt ate 0 presente, ao jogo das imagens antagonistas, no
qual "intelectuais de direita" e "intelectuais de esquerda", segundo a taxonomia em vigor,
submetem seus adversarios e suas estrategias a uma redue;ao objetivista, de modo tanto
mais faeil quanta mais interesseira ela for, e porque a explieita~ao edestinada a permanecer
parcial, portanto, falsa, durante todo a tempo em que excluir a apreensao do ponto de vista
a partir do qual ela se enuneia, portanto, a constru~ao do jogo em seu conjunto: e somente
no nivel do campo de posi~6es que se definem tanto os interesses genericos assoeiados ao
fato da participa<;:ao no jogo quanto os interesses especificos relacionados com as diferentes
posi<;:6es e, por conseguinte, a forma e 0 conteudo das tomadas de posi,ao pelas quais se
exprimem esses interesses. Apesar de ostentarem a aparencia de objetividade, tanto a
"soeiologia dos intelectuais" que, tradieionalmente, tern aver com as "intelectuais de direita",
quanto acrftica do "pensamento de direita" que, preferencialmente, compete aos "intelectuais
de esquerda", nao passam de agress6es simbolicas que se dotarn de uma eficacia suplementar
quando assumem a aparencia da neutralidade impecavel da ciencia. Elas chegarn a urn acordo
taeito para deixar dissimulado 0 esseneial, au seja, a estrutura das posi~6es objetivas que se
encontra na origem, entre outras coisas, da visao que os ocupantes de cada posi~ao podem
ter dos ocupantes das outras posi<;:6es, e que confere sua forma e sua for<;:a proprias apropensao
de cada grupo para tomar e dar a verdade parcial de urn grupo como a verdade das rela<;:6es

objetivas entre os grupos.

Tendo por objetivo determinar como a disposi<;:ao culta e a competencia cultural
apreendidas atraves da natureza dos bens consumidos e da maneira de consumi-los variam
segundo as categorias de agentes e segundo os terrenos aos quais elas se aplicam, desde
as dominios mais legitimos, como a pintura ou a musica, ate os mais livres, por exemplo,
o vestuario, a mobiliario ou 0 cardapio e, no interior dos dominios legitimas, segundo os
"mercados", "escolar" au "extra-escolar", em que sao ofereeidas, estabeleceRse dais fatos
fundamentais: par urn lado, a rela~ao estreita que une as praticas culturais (ou as opini6es
aferentes) ao capital escolar (avaliado pelos diplomas obtidos) e, secundariamente, aorigem
social (apreendida atraves da profissao do pai); e, por outro, 0 fato de que, no caso de
capital escolar equivalente, aumenta 0 peso da origem social no sistema explicativo das
praticas ou das prefereneias quando nos afastamos dos dominios mais legitimos.!

Pierre Bourdieu



Quanto maior for 0 reconhecimento das competencias avaliadas pelo sistema escolar,
e quanto mais "escolares" forem as tecnicas utilizadas para avalia-Ias, tanto mais forte
sera a rela~ao entre 0 desempenho e 0 diploma que, ao servir de indicador mais ou menos

adequado ao numere de anos de inculca,ao escolar, garante 0 capital cultural, quase
completamente, conforme ele eherdado da familia ou adquirido na escola; par conseguinte,
trata-se de urn indicador desigualmente adequado deste capital. A correla,ao mais forte
entre 0 desempenho e 0 capital escolar como capital cultural reconhecido e garantido pela
institui~ao escolar (responsavel, de urn modo desigual, por sua aquisi~ao) observa-se
quando, ao formular a pergunta sobre 0 nome dos compositores de uma serie de obras
musicais, a questao assume a forma de urn exercicio bastante escolar2 sobre os saberes

muito semelhantes aos que sao ensinados pela institui~ao escolar e reconhecidos,
fortemente, no mercado escolar.

67% dos titulares de urn CEP ou de urn CAP identificam, no maximo, dais
compositares (entre dezesseis obras) , contra 45% dos titulares do BEPC, 19% dos bacheliers,
17% daqueles que passaram par uma petite ecole au ja iniciaram as estudos superiores e,

finalmente, 7% somente dos detentores de urn diploma igual ou superior ao de licence.
Entre as openirios ou empregados interrogados, nenhum foi eapaz de identifiear doze, no
minimo, dos compositores das dezesseis obras propostas; par sua vez, 52% dos produtores
artisticos e professares (e 78% dos professores de ensino superior) alcan~am este resultado.

A taxa de nao-respostas (NR) apergunta sobre as preferencias relativas aos
pintores ou as obras musicais depende, tambern, estreitamente do nivel de instru<;:ao,

opondo fortemente as classes populares, os artesaos e os pequenos comerciantes aclasse
dominante. (Todavia, como neste easo 0 fato de responder ou nao depende, sem duvida,
tanto das disposi<;:6es quanto da pura competencia, a pretensao cultural caraeteristica da
nova pequena burguesia - quadros* medios do comercio, membros dos servi<;:os medico
sociais, seeretarias, intermediarios culturais - eneontra uma oeasiao para se exprimir).
Do mesmo modo, a eseuta das esta<;:6es de radio mais "eruditas" (France-Musique e

France-Culture) e dos programas musicais e eulturais, a posse de urn toea-discos, a
audi<;:ao de discos (sem precisar 0 genera de musica, 0 que minimiza as diferen<;:as), a
freqiiencia dos museus e 0 nivel de competencia em pintura, sao outros tantos tra<;:os
que tern todos uma forte correla<;:ao entre si, obedeeem a mesma l6gica e estao associados,
estreitamente, ao capital escolar, hierarquizam brutalmente as diferentes classes e fra<;:6es
de c1asse (a escuta de programas de variedades varia em sentido inverso). Para eertas
atividades - por exemplo, a pratica de uma arte plastica ou tocar urn instrumemo musical
- que pressup6em urn capital cultural adquirido, quase sempre, fora da escola e
independente (relativamente) do grau de certificado eseolar, a eorrela<;:ao - tambem,
bastante forte - com a classe social estabelece-se por intermedio da trajet6ria social (0

que explica a posi<;:ao particular da nova pequena burguesia).

* A nor;ao de cadres, no semido de enquadramemo de pessoal, que originalmeme fazia referencia as fon;:as
armadas (por exemplo, conjunto de oficiais e suboficiais que dirigem os soldados de uma tropa), hoje abrange
tambern as categorias de funcionarios com posir;ao de direr;ao, de comando ou de comrole, logo, com sahirios
mais altos, tanto na burocracia publica quanto nas empresas privadas. (N.T.)
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Tabela 1 - As preferencias em materia de can~ao e de musica

~ •
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0 ~ • Q U~ 8~de c1asse diploma '-' '" "' Cl

Classes Sem dip!', CEpl, CAP' 33 31 38 20 65 28
populaces BEPe} e acima 17 17 61 22 62,5 12,5

Classes Sem dip!', CEP, CAP 23 29 41 21 64 26 1,5 1,5
medias BEPe e acima, entre as quais: 12,5 19 47,5 39 27 16 8 4

- BEPe, bac 4 12 21 46,5 39 31 17,5 5 4
- estudos superiores 17 9 54 39 3 5 21 4

Classes Sem dip!', CEP, CAP 16 44 36 12 17 21 8 8
superiores BEPe e adma, entre as quais: 5 17 74 35 16 8 15 13

- BEPe, bac 8,5 24 65 29 14 II 3 6
- estudos superiores, 4 14,5 77 39 16,5 7 19 15
entre as quais:
_petice ecole 5 5 20 73,5 32 19,5 5,5 10 18
_licence 6 4,5 17 73 34,5 17 9,5 29,5 12
_agreg.7, grande ecole g 3 90 49,5 11,5 3 29,S 12

* Para os efetivos, vet a Tabela 3.

Leitura desta tabela: em 100 sujeitos pertencentes as classes populaces. titulares do CEp, CAP au sem
diploma, 33 dtam Guetary e 3] mencionam Petula Clark, entre os tres cantares (em uma !ista de
doze) de sua preferenda; por sua vez, 65 dtam 0 Danubio azul e 28 mendonam a Dan~a do sabre,
entre as tres obras musicais (em uma !ista de doze) de sua preferencia.

1 Certificado de Estudos Profissionalizantes (a partir da r serie).

2 Certificado de Aptidao Profissional (a partir da 8a serie).

3 Breve de Estudos do Primeiro Ciclo.
4 Abreviatura de Baccalaureat que, em frances, designa os exames e, ao mesmo tempo, 0 diploma
conferido ao final do 2° ano do ensino de 2° grau.

s Instituic;6es de ensino superior menores e de menos prestfgio, em geral privadas, que oferecern,
como as grandes ecoles, cursos de engenharia, comercio, etc., porem com acesso mais facilitado.

6 Diploma universitario que se situa entre 0 1° e 0 3° ano do ensino superior.

7 Concurso destinado a recrutar professores para 0 liceu e para determinadas faculdades.
8 InstituiC;6es de ensino superior, independentes do sistema universitario, que recrutam seus estudantes
por concurso, oferecem cursos de engenharia, comercio, administrac;ao, etc., e se destinam a formar
as elites intelectuais e dirigentes da nac;ao.

Pierre Bourdieu



Quanto mais se avan~a em direc;ao aos campos mais legitimos, como a musica e a
pintura - e, no interior destes universos, hierarquizados segundo seu grau modal de
legitimidade, em direc;ao a certos generos ou obras -, tanto maior e a associac;ao entre as
diferenc;as de capital escolar e importantes diferen~as, tanto nos conhecimentos quanto
nas preferencias: as diferenc;as entre a musica dissica e acanc;ao duplicam-se de diferenc;as
que, produzidas segundo os mesmos prindpios, estabelecem a separac;ao, no interior de
cada uma delas: entre generos, tais como a opera e a opereta, 0 quawor e a sinfonia; entre
epocas, por exemplo, a musica contemponlnea e a musica antiga; entre autores; e, por
ultimo, entre obras. Assim, entre as obras musicais, 0 Cravo bem temperado eo Concerto

para a mao esquerda (conforme veremos, sua distinc;ao ocorre pelos modos de aquisic;ao e
de consumo que eles pressup6em) op6em-se as valsas de Strauss e aDanp do sabre,

musicas desvalorizadas, seja por sua filiac;ao a urn genero inferior ("a musica ligeira"), seja
pelo fato de sua divulgac;ao (a dialetica da distinc;ao e da pretensao remete as obras de arte
legitimas que se "vulgarizam" a "arte media" depreciada);3 do mesmo modo, em materia
de canc;ao, Brassens ou Ferre op6em-se a Guetary e a Petula Clark. Nos dois casos, estas
diferenc;as correspondem a diferenc;as de capital escolar4 (cf. Tabela 1).

o mesmo e dizer que, de todos os objetos oferecidos aescolha dos consumidores,
os que determinam melhor a classe sao as obras de arte legitimas que, globalmente
distintivas, permitem produzir distinguos sem limites pelo jogo das divis6es e das
subdivis6es em generos, epocas, maneiras de executar, autores, etc. No universo dos gostos
singulares, suscetiveis de serem reengendrados par divis6es sucessivas, podemos deste
modo distinguir, limitando-nos as oposic;6es mais importantes, tres universos de gostos
correspondentes, em geral, a niveis escolares e a classes sociais: 0 gosto legitimo - au seja,
o gosto pelas obras legitimas representadas aqui pelo Cravo bem temperado (histograma
nO 1), a Arte da fuga, 0 Concerto para a mao esquerda, ou, na pintura, Bruegel ou Goya, e
as quais os estetas mais resolutos podem associar as mais leg(timas das obras de arte em
vias de legitimac;ao, oriundas do cinema, jazz ou, ate mesmo, da canc;ao (no caso concreto,
Leo Ferre e Jacques Douai) - cresce com 0 nivel escolar para alcanc;ar a freqiiencia mais
elevada nas frac;6es da classe dominante mais ricas em capital escolar. Em seguida, reunindo,
por urn lado, as obras menares das artes maiores - aqui, Rhapsody in Blue (histograma nO
2), Raps6dia hungara ou, ainda, na pintura, Utrillo, Buffet ou, inclusive, Renoir - e, por
outro, as obras maiores das artes menores, par exemplo, na canc;ao, Jacques BreI e Gilbert
Becaud, 0 gosto "medio" e mais freqiiente nas classes medias que nas classes populares
ou nas frac;6es "intelectuais" da classe dominante. Par ultimo, representado, aqui, pela
escolha de obras de musica chamada "ligeira" ou de musica erudita desvalorizada pela
divulga,ao, tais como a musica do Danubio azul (histograma n° 3), a Traviata, a ArJesienne
e, sobretudo, as can,6es desprovidas de qualquer tipo de ambi,ao ou de pretensao artisticas,
tais como as de Mariano, Guetary ou Petula Clark, 0 gosto "popular" encontra sua mais
elevada freqiiencia nas classes populares e varia em razao inversa ao capital escolar (essa
ea explicac;ao para °fato de ser urn pouco mais freqiiente entre os empresarios da industria
au do comercio, ou, ate mesmo, entre os quadros superiores do que entre os professores
primarios e as intermedhirios culturais).5
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Gnifico 1 - Distribui<;iio, segundo a fra<;iio de classe, das preferencias por tres obras
musicais

I - eravo bern temperado

operaTios

pessoal de servil;o 3
artesaos, pequenos comerciantes 2

empregados I
quadros medias da administra~ao 4,5
quadras medias do cOffithe., secretarias 9
tecnicos 10,5
servi~os medico-sociais II
professores primarios 7,5
intermedhirios cult., arlesaos de arte 12,5

industriais, grandes comerciantes 4
quadros do setar publico 5
quadras do sewr privado, engenheiros 14,5
profissoes liberais 15,5

professores do ens. secundario 31,S

professores do ens. super., produt. art. 33,5

2 - Rhapsody in blue

operarios 20,S

pessoal de servi~o 3
artesaos, pequenos comerciantes 20

empregados 22
quadros medias da administra<;iio 27,5
quadros medias do comerc., secretarias 26,5
tecnicos 42
servil;os medico-sociais 20

professores primarios 20
intermedMrios cult., artesaos de arte 22,5

industriais, grandes comerciames 25,5
quadros do secor publico 15
quadros do secor privado, engenhelros 29
profissoes llberais 19
professores do ens. secundario 12,5
professores do ens. super., produt. art. 12

3 - Damibio azul

oped-rios 50,5
pessoal de servil;O 35,5
artesaos, pequenos comerciames 49
empregados 52
quadros medios da administral;ao 34
quadros medios do coml!rc., secretarias 29,5

tecnicos 21
servil;os medico-sociais 15,5
professores primarios 10
intermediarios cult., artesaos de arte 12,5
industrials, grandes comerciantes 21,5
quadros do secor publico 20
quadros do secor privado, engenheiros 18,5
profissoes liberais 15,5
professores do ens. secundario 4

professores do ens. super., produt. art.
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Titulos de nobreza cultural

Vma relac;ao tao estreita quanta aquela que se estabelece, assim, entre 0 capital
escolar (avaliado pelo nivel de instrw;:ao) e conhecimentos au pniticas em campos tao
estranhos ao ensino escolar quanta amusica au apintura, sem falar do jazz au do cinema,
suscita no mais elevado grau, asemelhanc;a cia relac;ao entre a freqiiencia dos rnuseus e 0

diploma, a questao de sua propria significa<;ao, au seja, da identidade real dos dais termos
associados que se definem em sua propria relac;ao: a relac;ao estatistica torna manifesta e,
aa meSilla tempo, dissimula uma relac;ao semantica que encerra sua verdade. Nada foi
explicado, nem compreendido ao ser estabelecida a existencia de uma forte correlac;ao
entre uma variavel chamada independente e uma varhivel chamada dependente: enquanto
nao tiver sido determinado 0 que designa no caso particular, ou seja, em cada relaC;ao
particular, cada urn dos termas da rela<;ao (par exemplo, a nlvel de instru<;ao e a
conhecimento dos compositores), a relac;ao estatistica, por maior que seja a precisao com
a qual ela possa ter side determinada, do ponto de vista numerico, permanece urn pure
dado, desprevido de sentido. E a parcial compreensao "intuitiva" com a qual, muitas vezes,
nos contentamos em semelhante casa, deslocando a esfor<;a no sentido da depura<;ao da
medida da "intensidade" da relac;ao, conjuga-se com a ilusaa da constancia das varhiveis
ou dos fatores resultantes da identidade nominal dos indicadores ou dos termos que os
designam para interditar 0 questionamento dos termos associados, "indicadores" de nao
se sabe bern 0 que, sobre 0 sentido que assumem na relac;ao considerada e que eles recebem
desta mesma relac;ao.

Em cada caso, os dois termos da relac;ao devem ser questionados: e a varhivel
independente - profissao, sexo, idade, profissao do pai, moradia, etc. - atraves da qual
podem exprimir-se efeitos muito diferentes, e a variavel dependente atraves da qual podem
anunciar-se disposic;6es que, por sua vez, variam bastante fortemente segundo as classes
separadas pelas variaveis independentes. Assim, para interpretar adequadamente as
diferenc;as constatadas, entre as classes ou no interior da mesma dasse, na relac;ao com as
diferentes artes legitimas - pintura, musica, teatro, literatura, etc. - seria necessario
proceder a uma amilise completa dos usos sociais, legitimos ou iiegitimos, aos quais se
presta cada uma das artes, obras, instituic;6es, ou cada urn dos generos considerados. Se
nada existe, par exemplo, que permita, tanto quanta os gostos no campo da musica, afirmar
sua "classe", nada pelo qual alguem possa ser infalivelmente classificado, e porque,
evidentemente, nao existe pratica para determinar melhor a c1asse, pelo fato da raridade
das condi<;6es de aquisi<;ao das dispasi<;6es correspondentes, do que a freqiiencia do
concerto ou a pratica de urn instrumento de musica "nobre" (pniticas menos disseminadas,
no caso em que todas as outras variaveis sejarn semelhantes, que a freqliencia do teatro,
dos museus au, ate mesma, das galerias). Mas e tambem porque a exibi<;aa de "cultura
musical" nao euma ostentac;ao cultural como as outras: em sua definiC;ao social, a "cultura
musical" e algo diferente de uma simples soma de saberes e experiencias, acompanhada
pela aptidao para discorrer a seu prop6sito. A musica e a mais espiritualista das artes do
espirito; alem disso, 0 arnor pela musica e uma garantia de "espiritualidade". Basta pensar
no valor extraordinario conferido, atualmente, ao lexico da "escuta" pelas vers6es
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secularizadas (par exemplo, psicanaliticas) da linguagem religiosa. Conforme e

testemunhado por inumeraveis varia<;6es sabre a alma cia musica e a musica cia alma, a
musica esta estreitamente relacionada com a "interioridade" ("a musica interior") mais
"profunda" e as concertos s6 podem ser espirituais... Ser "insensivel amusica" representa,
sem duvida - para urn muncio burgues que pensa sua rela<;ao com 0 povo a partir do
modela das rela<;6es entre a alma e 0 corpo - uma forma especialmente inconfessavel de
materialismo grasseire. Mas nao etudo. A musica ea arte "pura" por excelencia: ela nada

diz, nem tern nada para dizer; como nunea teve uma verdadeira fUll<;ao expressiva, ela
op6e-se ao teatre que, ate meSilla, em suas fafmas mais depuradas, continua senda portador
de uma mensagem social e so pode ser "aceito" com base em urn acordo imediato e profunda
com os valores e as expectativas do publico. a teatro provoca divis6es e esta dividido: a

oposic;ao entre a de rive droite eo de rive gauche, * entre 0 teatro burgues e 0 de vanguarda,
e inseparavelmente estetica e politica. Nada disso se passa com a musica (se deixarmos de
lado algumas raras excec;6es recentes): a musica representa a forma mais radical, mais
absoluta, da denegac;:iio do mundo e, em especial, do mundo social que, segundo 0 ethos
burgues, deve ser obtida de tadas as formas de arte.

E, para interpretar adequadamente 0 que esta inscrito em uma tabela de contingencia
em que se estabelece a relac;ao entre a profissao, idade ou sexo, por urn lado, e, por outro,

a preferencia pelo Cravo bem temperado ou pelo Concerto para a mao esquerda, seria
necessaria - rompendo com 0 uso irrefletido dos indicadores e, ao mesmo tempo, com as
falsas analises de essencia que se limitam a ser a universalizac;ao de uma experiencia
singular - explicitar completamente as significac;6es multipIas e contraditorias que, em
determinado momenta, estas obras assumem para 0 conjunto dos agentes sociais e,
principalmente, para as categorias de indivfduos que se distinguem au se op6em por seu
intermedio (no caso particular, os herdeiros e os recem-chegados): deste modo, seriam

levadas em considerac;ao, por urn lado, as propriedades socialmente pertinentes que estao
associadas a cada uma delas, ou seja, a imagem social das obras ("barroco"/"moderno",
temperamento/dissonancia, rigor/lirismo, etc.), dos autores e, sobretudo, talvez, dos
instrumentos correspondentes (sonoridade aspera e rugosa da corda pinc;ada/sonoridade
calorosa e burguesa da corda executada com pericia); e, por outro, as propriedades de
distribuic;ao que advem a estas obras em sua relac;ao (percebida, mais ou menos
conscientemente, segundo os casos) com as diferentes classes ou frac;6es de c1asse - "isso
faz pensar em..." - e com as condic;6es correlatas da recepc;ao (conhecimento - tardio 
pelo disco/conhecimento - precoce - pela pratica do piano, au seja, 0 instrumento burgues
por excelencia).6

E ve-se, tambem, tudo 0 que exigiria uma interpretac;:iio adequada da predilec;:iio
burguesa pelos "impressionistas", cuja adesao, a urn so tempo, lirica e naturalista anatureza
natural ou humana se op6e tanto a uma representac;ao realista ou crftica do mundo social
(eis ai, sem duvida, uma das dimens6es da oposic;:iio entre Renoir e Goya, sem falar de

* Referenda as margens do rio Sena ao atravessar Paris: assim, a direita (rive droite) e considerada mais
"burguesa" (par exemplo, localiza~ao da Opera e da sala de teatm da Comb-lie fram;aise); enquanto a esquerda
(rive gauche) ganhou a reputa~ao de vanguardista (a regiao do Quatier latin, 0 predio da Sorbonne...). (N.T.)

Pierre Bourdieu



Courbet ou de Daumier), quanto a todas as formas de abstra<;ao. Do mesmo modo, para
compreender a distribuic;ao cia prarica dos diferentes esportes entre as classes, seria
necessaria levar em considerayao a representac;ao que, em fUTIc;ao dos esquemas de
percep<;ao e de aprecia<;ao que lhes sao proprios, as diferentes classes tern gastos (de
ardem economica, cultural e "fisica") e beneficios associados aos diferentes esportes,
beneficios "fisicos" imediatos au diferidos (saude, beleza, fon;:a - visivel com 0 culturismo,
au invisivel com a higienismo, etc.), beneficios economicos e sociais (promoc;ao social,
etc.). beneficios sirnb6licos, imediatos au diferidos, relacionados com 0 valor distribucional
ou posicional de cada urn dos espones considerados (isto e, tudo 0 que advem a cada urn
deles pelo fato de sua maior au menor raridade e de estar mais au fieTIDS claramente
associado a uma classe: assim, boxe, futebol, rugby au culturismo evocam as classes
populares; tenis e esqui, a burguesia; e golfe, a grande burguesia), benefIcios de distin<;ao
proporcionados pelos efeitos exercidos sobre 0 proprio corpo (por exemplo, magreza,
bronzeado cia pele. musculatura mais au menes aparente, etc.) au pelo acesso a grupos
altamente seletivos, obtido pela pratica de alguns deles (golfe, polo, etc.).

Partama, escapar completamente ao intuicionismo - que e0 acompanharnento

inevitavel cia confian<;a positivista oa identidade nominal dos indicadores - 56 seria

passivel com a condic;ao de submeter 0 valor social de cada uma das propriedades au das

praticas consideradas - camada Luis XV au sinfonia de Brahms, leitura cia revista Historia
au do jornal Le Figaro, pritica do rugby au do acordeao, e assim par diante - a uma

analise propriamente interminavel. Leriamos, sem duvida, de urn modo menos irrefletido,

as distribuic;:6es segundo a classe cia leitura dos jornais se tivessemos em mente a analise

feita por Proust do "ate abominavel e voluptuoso designado pela expressao ler a jornal e
gra~as ao qual todas as desgra~as e cataclismos do universo, durante as ultimas vinte e

quatTO horas, as batalhas que custaram a vida a cinqiienta mil homens, os crimes, as

greves, as bancarrotas, os incendios, os envenenamentos, os suiddios, os divorcios, as

crueis emo~6es do estadista e do ator, transmutados para nosso uso pessoal - para nos

que nao temos qualquer interesse nessas materias ~ em urn banquete matinal, associam

se excelentemente, de urn modo particularmente excitantee tonico, a ingestao

recomendada de alguns goles de cafe com leite" (M. Proust, "Sentiments filiaux d'un

parricide", in Pastiches et melanges, Paris, Gallimard, P ed., 1919; col. Idees, 1970, p.

200). Esta descri~ao da variante estetica convida a uma analise das varia~6es segundo a

classe. assim como dos invariantes da experiencia mediata e relativamente abstrata do

mundo social proporcionada pela leitura do jornal em fun~ao, por exemplo, das varia~6es

do distanciamento social e espacial (em urn extremo, as noticias locais dos jornais

regionais, casamentos, 6bitos, acidentes; e. no outro, as informa<;6es internacionais ou,

segundo outra metrica, os casamentos palacianos e os noivados principescos das revistas)

ou do engajamento politico (desde 0 desprendimento, bern ilustrado pelo texto de Proust,

ate a indigna<;ao ou entusiasmo do militante).

De fato, ocorre que a ausencia de tal analise previa da significa~ao social dos

indicadores torna as mais rigorosas pesquisas, na aparencia, completamente impr6prias

aleitura sociologica: assim, ignorando que a constancia aparente dos produtos dissimula

a diversidade dos usos sociais a que sao submetidos, certo numero de pesquisas de
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consumo aplicam~lhes taxinomias que, oriundas diretamente do inconsciente social dos
estatisticos, juntam 0 que deveria ficar separado (por exemplo, feijao branco com vagem)
e separam 0 que poderia estar reunido (por exemplo, feij6es brancos com bananas: estas
representam para as frutas 0 que aqueles sao para os legumes): 0 que dizer, de fato, a
respeito do conjunto dos produtos separados pela categoria, aparentemente neutra,
"cereais" - pao, torradas, arroz, massa, farinha - e que dizer, sobretudo, das varia~6es do
consumo em rela~ao a estes produtos segundo as classes sociais quando se sabe que,
limitando-nos ao "arroz", ele dissimula 0 "arroz doce" au 0 "arroz refogado com gordura",
preferencialmente, populares; 0 "risoto ao curry", de preferencia, "burgues" ou, de modo
mais preciso, "intelectual"; sem falar do "arroz integral" que, por si s6, evoca urn
verdadeiro estilo de vida? Se, evidentemente, nao existem produtos "naturais" ou
fabricados que se adaptem, por igual, a todos as usos sociais possiveis, ocorre que e
reduzido, sem duvida, 0 numero daqueles que sao perfeitamente "univocos" e que e
bern raro que se possa deduzir, de alguma forma, 0 usa social da pr6pria coisa: se
excetuarmos os produtDS fabricados propositalmente para determinado usa (como 0

chamado pao de regime) ou estreitamente associados a uma classe, seja pela tradi~ao

(como 0 cha), seja pelo pre~o (como 0 caviar), a maior parte dos produtos s6 recebe seu
valor social do uso social a que e submetido; de tal modo que, nestas materias, as varia~oes

segundo a classe 56 podem ser encontradas com a condi~ao de introduzi~los na hora,
substituindo as palavras e as coisas, cuja univocidade aparente nao opoe qualquer
dificuldade as classifica~oes abstratas do inconsciente escolar, pelos usos sociais em que
eles encontram sua determina~ao completa, pelas maneiras de fotografar au de cozinhar,
na panela ou na panela de pressao, au seja, sem contar 0 tempo, nem 0 dinheiro, ou em
rapidez e de modo econ6mico, au pelos produtos dessas opera~6es, ou seja, fotografias
de familia ou de dan~as folcl6ricas, carne de panela au risoto ao curry.7

Mas, sem duvida, na husca dos "fatores explicativos" e que 0 modo de pensamento
suhstancialista pode manifestar-se plenamente: deslizando do substantivo para a substancia,
conforme sugere Wittgenstein, da constancia do substantivo para a constancia da
substancia, trata as propriedades associadas aos agentes - profissao, idade, sexo ou diploma
- como se fossem farras independentes da rela~ao em que elas "atuam": assim, e excluida
a questao do que e determinante na varhivel determinante e do que e determinado na
variavel determinada, ou seja, a questao do que, entre as propriedades adotadas, consciente
ou inconscientemente, atraves dos indicadores considerados, constitui a propriedade
pertinente, capaz de determinar realmente a rela~ao no interior da qual ela se determina.
a ca.lculo puramente estatistico das variac;6es da intensidade da rela~ao entre tal indicarlor
e esta ou aquela pnitica nao autoriza a dispensar 0 ca.lculo propriamente sociol6gico dos
efeitos que se exprimem na relac;a.o estatistica e cuja descoberta pode ocorrer com a
contribui~ao da amilise estatistica quando ela esta orientada para a busca de sua pr6pria
inteligibilidade. Mediante somente urn trabalho que, tomando a propria rela,ao como
objeto, questiona sua significac;ao sociol6gica e nao a significatividade estatistica, e que se
pode substituir a relac;ao entre uma variavel supostamente constante e diferentes pniticas
por uma serie de efeitos diferentes, relac;6es constantes sociologicamente inteligfveis que
se manifestam e se dissimulam, a urn s6 tempo, nas relac;6es estatisticas entre a mesma
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indicador e diferentes pniticas. Em vez da rela<;ao fenomenal entre esta ou aquela "variavel
dependente" e certas variaveis - por exemplo, 0 nivel de instru<;ao ou a origem social 
que nao passam de no(:6es comuns e cuja aparente "virtude explicativa" baseia-se nos
habitos do conhecimento comum do mundo social, 0 trabalho cientifico, mediante uma
ruptura com as falsas evidencias da compreensao imediata (que recebem um refor,o
inesperado dos falsos requintes da analise estatIstica - penso, por exemplo, na path
analysis), esfar,a-se por adotar "0 nexo exato de conceitos bem definidos",8 principio
racional dos efeitos registrados, apesar de tudo, pela rela,ao estatistica: por exemplo,
nexo entre os thulos de nobreza (ou, inversamente, as marcas da infamia) atribuido pelo
sistema de ensino e pelas praticas que eles implicam ou, ainda, entre a disposi<;ao exigida
pelas obras de arte legitima e a disposi,ao inculcada, sem que seja conhecida ou desejada,
de modo exp!icito, pela schoU! escolar.

oefeito do titulo

Conhecendo a rela,ao que, pelo fato da logica da transmissao do capital cultural e
do funcionamento do sistema escolar, estabelece-se entre 0 capital cultural herdado da
familia e 0 capital escolar, seria impossivel imputar unicamente aa<;ao do sistema escolar
(nem, por maior for<;a de razao, aeduca<;ao propriamente artistica - quase inexistente,
como pode ser constatado com toda a evidencia - que, porventura, tivesse sido
proporcionada por esse sistema) a forte correla<;ao observada entre a competencia em
materia de musica ou pintura (e a pratica que ela pressup6e e tarna possivel) eo capital
escolar: de fato, este capital Ie 0 praduto garantido dos efeitos acumulados da transmissao
cultural assegurada pela familia e da transmissao cultural assegurada pela escola (cuja
efidcia depende da importancia do capital cultural diretamente herdado da familia). Pelas
a<;6es de inculca<;ao e imposi<;ao de valor exercidas pela institui<;ao escolar, esta contribui
tambem (por uma parte mais ou menos importante, segundo a disposi<;ao inicial, ou seja,
segundo a classe de origem) para constituir a disposi,ao geral e transponivel em rela,ao a
cultura legitima que, adquirida a proposito dos saberes e das praricas escolarmente
reconhecidos, tende a aplicar-se para alE-m dos limites do "escolar", assumindo a forma de
uma propensao "desinteressada" para acumular experiencias e conhecimentos que nem
sempre sao rentaveis diretamente no mercado escolar.9

De fato, a tendencia da disposi,ao culta para a generaliza,ao Ie apenas a condi,ao
permissiva do esfor<;o de apropria<;ao cultural que esta inscrita como uma exigencia objetiva
na filia<;ao aburguesia e, deste modo, nos dtulos que abrem 0 acesso aos direitos e deveres
da burguesia. Eis porque convem deterMse, em primeiro lugar, no efeito, sem duvida, mais
bem dissimulado da institui,ao escolar, ou seja, aquele que praduz a imposi<;iio de titulos,
caso particular do efeita de atribuipio estatutaria, positiva (enobrecimento) ou negativa
(estigmatiza,ao), que todo grupo produz ao fixar os individuos em classes hierarquizadas.
Diferentemente dos detentores de um capital cultural despravido da certifica,ao escolar
que, a todo 0 momento, podem ser intimidados a apresentar seus comprovantes, por serem
identificados apenas pelo que fazem, simples filhos de suas obras culturais, os detentores de
thulos de nobreza cultural - neste aspecto, semelhantes aos detentores de tftulos
nobiliarquicos, cujo ser, definido pela fidelidade a um sangue, solo, ra,a, passado, parria e
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tradit;.ao, eirredutivel a urn fazer, competencia ou funr;ao - basta-Ihes ser 0 que sao porque
todas as suas praticas valem 0 que vale seu autar, sendo a afirmar;ao e a perpetuar;ao da
essencia em virtude da qual elas saa realizadas. 10 Definidas pelas titulas que as predisp6em
e os legitimam a ser 0 que sao, que transformam 0 que fazem na manifestar;ao de uma
essencia anterior e superior a suas manifestar;6es, segundo 0 sonho platonico da divisao das
fun<;6es baseada em uma hierarquia das seres, oles estaa separadas, par uma diferen<;a de
natureza, dos simples plebeus da cultura que, por sua vez, estao votados ao estatuto,
duplamente desvalorizado, de autodidata e de "substituto" .11 As nobrezas sao essencialistas:
ao julgarem a existencia como uma emanar;ao da essencia, deixam de considerar par eles
mesmos os atos, fatos ou mas ar;6es repertoriados nos atestados de servir;o e nas folhas
corridas da mem6ria burocrarica; elas atribuem-Ihes valor apenas na medida em que
manifestam claramente, nos matizes da maneira de ser, que seu unico principio e a
perpetuar;ao e a ilustrar;ao da essencia em virtude da qual eles sao realizados. Esse mesmo
essencialismo leva-as a impor a si mesmas 0 que lhes imp6e sua essencia - "noblesse oblige"
(quem e nabre deve proceder coma tal) -, a exigir de si mesmas a que ninguem paderia
exigir delas, a provar a si mesmas que estao a altura de si mesmas, au seja, de sua essencia. 12

Compreende-se como se exerce a efeito das marcas e das classificar;6es escolares. Mas para
compreende-Io plenamente, convem levar em considerar;ao esta outra propriedade de todas
as nobrezas: a essencia em que elas se reconhecem nao se deixa confinar em uma definir;ao;
escapanda aa rigor mesquinha da regra au da regulamenta, ela e liberdade par natureza.
Assim, para a nobreza escolar, a identificar;ao a essencia do "homem cuIto" e a aceitar;ao das
exigencias que ai estao inscritas implicitamente - e serao tanto mais extensas quanta mais
prestigioso for 0 titulo - constituem uma s6 e mesma coisa.

Nada ha, partanta, de paradaxal na fata de que a institui<;aa escolar defina, em
seus fins e seus meias, a esfor<;a de autodidaxia legitima pressupasta pela aquisi<;aa de
uma "cultura geral", alias, empreendimento cada vez mais fortemente exigido a medida
que alguem se eleva na hierarquia escalar (entre as se<;6es, disciplinas e especialidades,
etc., au entre os niveis). Ao utilizar a expressao essencialmente contraditoria - autodidaxia
legitima -, pretendiamos indicar a diferenr;a de natureza que separa a "cuItura livre",
altamente valorizada, da detentar de diplamas e a cultura livre ilegitima da autadidata: a
leitor da revista Science et Vie que fala de c6diga genetiea au de tabu da incesto exp6e-se
ao ridiculo desde que se avemure fora do universo de seus semelhantes, enquanto Levi
Strauss ou Monad limitam-se a extrair urn suplemento de prestigio de suas incurs6es no
terreno da musica ou da filosofia. A cultura livre ilegitima, tratando-se dos conhecimentos
aeumuladas pela autadidata au da "experioneia" adquirida na pratlea e pela pratiea fara
do contIole da instituir;ao especificamente encarregada de inculca-Ia e de sancionar
oficialmente sua aquisir;ao - como a arte culinaria au a arte da jardinagem, as competencias
artesanais ou os conhecimentos insubstituiveis do substituto -, s6 e valida na estrita medida
de sua eficacia tecnica, sem nenhum valor social agregado, e esta exposta a sanr;ao juridica
(como a exercicio ilegal da medicina) quando, deixando 0 universo privado, faz concorrencia
as competencias autorizadas.

Partanto, na definir;ao tacita do diploma, ao assegurar {ormalmente uma competencia
especifiea (par exempla, urn diplama de engenheiro), esta inserito que ele garante realmente
a posse de uma "cultura geral", tanto mais ampla e extensa quanta mais prestigioso for
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esse documento;13 e, inversamente, que e impossivel exigir qualquer garantia real sobre 0

que ele garante formal e realmente, ou, se preferirmos, sobre 0 grau que e a garantia do
que ele garante. Este efeito de imposi<;ao simb6lica atinge sua maxima intensidade com os
alvaras da burguesia cultural: certos diplomas - por exemplo, aqueles que, na Fran,a, sao
atribuidos pelas Grandes ecoles - garantem, sem outras garantias, uma competencia que
se estende muito alem do que, supostamente, e garantido por eles, com base em uma
c1<iusula que, por ser tadta, imp6eRse, antes de tudo, aos proprios portadores desses
diplomas que, deste modo, sao intimados a assenhorear-se realmente dos atributos que,
estatutariamente, lhes sao conferidos.14

Este efeito exerceRse em tadas as fases do cursus, atraves da manipula<;ao das
aspira<;6es e exigencias - ou, se preferirmos, da propria imagem e da auto-estima -, operada
pelo sistema escolar ao orientar os alunos para posi<;5es prestigiosas ou desvalorizadas
que implicam ou excluem a pratica legitima: 0 efeito do que as autores de lingua inglesa
chamam a a10ca,iio - ou seja, a designa,ao de uma se,ao, disciplina (filosofia ou geografia,
matematica au geologia, para nos situarmos nos extremos) ou estabeledmento (Grande
ecole, maior ou menor, ou faculdade) - exerce-se, principalmente, por intermedio da
imagem social da posi<;ao considerada e do futuro que se encontra ai objetivamente inscrito,
incluindo, em grau elevado, certa tentativa de acumulo cultural e certa imagem da plena
realiza,ao cultural.'s As diferen,as oficiais produzidas pelas classifica,6es escolares tendem
a produzir (ou fortalecer) diferen<;as reais ao produzirem, nos individuos classificados, a
cren<;a, reconhecida e defendida coletivamente, nas diferen<;as e ao produzirem, assim, as
condutas destinadas a aproximar 0 ser real do ser oficial. Certas atividades tao estranhas
as exigencias explidtas e expressas da instituit;:ao quanta 0 fata de manter urn diario intimo
ou de exagerar a maquilagem, de freqiientar a teatro au as dancings, de escrever poemas
ou jogar rugby, podem assim encantrar-se inscritas na posi<;ao considerada, no interior da
institui<;ao, como uma exigencia tacita, evocada continuamente por diversas mediayoes,
das quais as mais insignificantes nao sao as expectativas conscientes ou inconscientes dos
professores, nem a pressao coletiva do grupo dos pares, por sua vez, definida em sua
orienta<;ao etica pelos valores de classe introduzidos na institui<;ao e fortalecidos por ela.
Este efeito de alocarao - e 0 efeito de atribuiyao estatutaria implicado nele - contribuem,
sem duvida, em grande parte, para fazer com que a institui<;ao escolar consiga impor
praticas culturais que ela nao inculca, nem sequer exige expressamente, mas que estao
incluidos nos atribuws estatutariamente associados as posiy6es que ela concede, aos
diplomas que confere e as posiyoes sociais, cujo acesso e obtido par Esses diplomas.

Esta logica tem aver, certamente, com 0 fato de que a disposi<;ao legitima adquirida
pela freqiiencia de uma classe particular de obras, a saber, as obras literarias e filos6ficas
reconhecidas pelo canon escolar, estende-se a outras obras, menos legitimas, tais como a
literatura de vanguarda, ou a dominios menos reconhecidos escolarmente, par exemplo, 0

cinema: a tendenda para a generaliza<;ao esta inscrita no proprio principio da disposi<;ao
para reconhecer as obras legitimas, propensao e aptidao para reconhecer sua legitimidade
e percebe-Ias como dignas de serem admiradas em si mesmas que e, inseparavelmente,
aptidao para reconhecer nelas algo ja conheddo, a saber, os trayos estilisticos proprios
para caracteriza-Ias em sua singularidade ("trata-se de urn Rembrandt" e, ate mesmo,
"trata-se do Homem com capacete") ou enquanto pertencem a uma classe de obras ("trata-
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se de urn Impressionista"). Assim, explica-se que a propensao e a aptidao para acumular
saberes "gratuitos", tais como 0 nome dos diretores de filmes, estao assodadas ao capital
escolar de maneira mais estreita e exc1usiva que a simples freqiH~ndadas salas de cinema
que varia, sobreludo, em fUOl;iio da renda, moradia e idade.

Avaliada pelo numera de filmes assistidos entre as vinte fitas propostas, a freqiiencia
das salas de cinema e mais baixa entre os menos instruidos que entre as mais instruidos,

assim como entre os interioranos (em Lille) que entre os parisienses, entre as rendas
baixas que entre as altas, entre as velhos que entre os jovens. E as mesmas rela~6es

observam-se nas pesquisas do Centre d'{~tudes des supports de pubJidte: a parcela daqueles
que afirmam ter ida uma vez, pelo menos, ao cinema, durante a semana precedente a
pesquisa (indicador de pratica mais segura que uma questao que avalia as habitos de
freqiiencia no decorrer do ano em que a tendencia para a sobredeclara~ao e particularmente

forte) e urn pouco mais elevada entre as homens que entre as mulheres (7,8% contra
5,3%); na aglomera~ao parisiense (10,9%) que nas cidades com urn numero de habitantes
superior a 100.000 pessoas (7,7%) au nos municipios rurais (3,6%); entre as quadros de
nivel superior e as membros das profiss6es liberais (11,1 %) que entre as quadros medios
(9,5%), empregados (9,7%), operJ.rios qualificados e conlrameslres (7,3%), operarios sem

qualifica<;iio (6,3%), pequenos empresarios (5,2%) ou agricullores (2,6%). Mas, a diferen<;a

e, sobretudo, bastante marcante entre as mais jovens (22,4% da faixa etaria entre 21 M24
anos tinham ido uma vez, pelo menos, ao cinema, na semana precedente) e as mais velhos
(essa freqiiencia verificouMse para 3,2% da faixa etaria entre 35-49 anos; 1,7%, entre 50M 64
anos; e 1,1%, com idade superior a 65 anos) e entre as detentores de maior e de menor
grau de instru~ao (18,2% haviam cursado a ensino superior contra 9,5% com estudos
secundarios e 2,2% com 0 ensino primirio au sem estudos) .16

o conhecimento do nome dos diretores de filmes esta muito mais estreitamente
associado ao capital cultural possuido que a simples freqiiencia das salas de cinema:
somente 5% dos individuos que tern urn diploma elementar conseguem citar, no minimo,

a nome de quatro diretores (em uma lista de vinte filmes) contra 10% daqueles que tern
a BEPC au a baccalaureate 22% daqueles que cursaram 0 ensino superior, ao passo que
a parcela daqueles que, no interior de cada uma dessas categorias, haviam assistido, pelo

menos, a quatro das fitas propostas eleva-se a 22%, 33% e 40%, respectivamente. Assim,
apesar da varia~ao do simples consumo de filmes estar dependente tambern do capital
escolar (menos, todavia, que afreqiiencia dos museus e dos concertos), parece que as
diferen~as de consumo sao insuficientes para explicar completamente as diferen~as

verificadas em rela~ao ao conhecimento do nome dos diretores de filmes que separam os
detentores de diplomas escolares diferentes; ora, sem duvida, esta conclusao seria valida,
tambem, em rela~ao ao jazz, as hist6rias em quadrinhos, ao romance policial ou a fic~ao

cientifica, desde a momento em que teve inkio a consagra~ao destes generos. 17 Prova
suplementar. apesar do leve aumento tambem em fun~ao do nivel de instru~ao (passando

de 13% em rela~ao aos menos diplomados para 18% dos que cursaram 0 ensino secundario
e para 23% em rela~ao aos mais diplomados), e sobretudo em fun~ao do numero de
filmes assistidos que varia, e [ortemente, 0 conhecimento dos atores que, asemelhan~a

do conhecimento dos mais insignificantes acontecimentos da vida dos apresentadores e
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das apresentadoras da televisao, pressup6e uma disposi<;:ao mais parecida aquela que
exige a aquisi<;:ao dos saberes habituais sobre as coisas e as pessoas da vida cotidiana e
nao tanto a disposi<;:ao legitima; e, de fato, os nomes de atores mencionados pelos menOS
diplomados que vao, freqiientemente, ao cinema coincidem, em numero, como os nomes
citados pelos mais diplomados dos cinefilos. IS Ao contnirio, se 0 conhecimento do nome
dos diretores de filmes cresce, em nivel igual de instru<;:ao, em fun<;:ao do numero de fitas
assistidas, a freqiiencia regular das salas de cinema einsuficiente, neste dominio, para
compensar a ausencia de capital escolar: 45,5% dos titulares de urn CEP que assistiram,
pelo menos, a quatro fitas propostas sao incapazes de citar 0 nome de urn unico diretor
contra 27,5% dos titulares de urn BEPC ou do baccalaureat e 13% dos diplomados de
ensino superior.

Semelhante competencia nao se adquire, necessariamente, pelo trabalho
caricaturalmente escolar empreendido por cenos "cinefilos" ou "jazzofilos" (par exemplo,
aqueles que organizam urn fichario com 0 credito dos filmes);19 na maior parte das vezes,
ela e 0 produto das aprendizagens, sem inten<;:ao, tornando possivel uma disposic;:ao

adquirida atraves da aquisi,ao familiar ou escolar da cultura legitima. Armada com um
conjunto de esquemas de percep,ao e apreda,ao de aplica,ao geral, esta disposi,ao
transponivel e 0 que disp6e a tentar outras experiencias culturais e permite percebe-Ias,
classifica-Ias e memoriza-Ias de outro modo: assim, no caso em que uns tedo assistido
apenas a urn "western com Burt Lancaster", as outros terao feito a "descoberta de urn
John Sturges no inlcio de carreira" ou do "ultimo Sam Peckinpah", ajudados na identifica,ao
do que e digno de ser visto e da maneira adequada de assistir a tal fita pelo seu gropo (a
partir de comenrarios: "voce ja assistiu... ?" au "tern de assistir a..." que constituem outras
tantas chamadas a ordem) e par todo 0 acervo de criticas que lhes servem de referenda

para produzir as classificac;:6es legitimas e 0 discurso de acompanhamento obrigatorio de
qualquer degusta,ao artistica digna desse nome.

Estas analises seriam suficientes para explicar que deterrninadas praticas culturais
nao ensinadas nem exigidas expressamente pela instituic;:ao escolar variam, de maneira
tambern estreita, em func;:ao do diploma (considerando, evidentemente, que renunciamos
provisoriamente a distinguir 0 que, na correlac;:ao observada, cabe a escola ou as outras
instancias de socializac;:ao, em particular, a familia). Mas, e impossivel explicar
completamente a fun,ao exercida pelo diploma no sentido de ser uma condi,ao de acesso
ao universe da cultura legitima, sem levar em considerac;:ao outro efeito, ainda mais bern
dissimulado, que a instituic;:ao escolar - reduplicando, assim, neste aspecto, a ac;:ao da

familia burguesa - exerce por intermedio das proprias condic;:6es da inculcac;:ao. Eatraves
do diploma que sao designadas certas condic;:6es de existencia, aquelas que constituem a

condi,ao da aquisi,ao do diploma e, tambem, da disposi,ao estetica, ou seja, 0 mals
rigorosamente exigido de todos os direitos de entrada que, sempre tacitamente, e imposto
pelo universe da cultura legitima: antecipando em relac;:ao ademonstrac;:ao, pode-se afirmar,
simplificando, que os diplomas aparecem como uma garantia da aptidao para adotar a
disposic;:ao estetica porque eles estao assodados seja a uma origem burguesa, seja ao modo
de existencia quase burgues pressuposto pela aprendizagem escolar prolongada, ou - e
esse e 0 caso mais freqiiente - as duas propriedades reunidas.
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A disposi~ao estetica

o reconhecimento de que roda a obra legitima tende a impor, de Jato, as normas de
sua propria percepc;:iio e, tacitamente, define 0 modo de percepc;:iio que aciona certa
disposi<;ao e certa competencia como 0 unico legitimo, nao euma tentativa para constituir
em essencia urn modo de percepc;:ao particular, sucumbindo assim aHusao que serve de
fundamento ao reconhecimento da legitirnidade artistica, mas para consignar 0 fato de
que todos as agentes, queiram au nao, sejam possuidores au nao dos meios de se
conforrnarem, encontram-se objetivamente enquadrados por estas oormas. Ao meSilla

tempo, e adotar a possibilidade de determinar se, conforme pretende a ideologia carismatica
cia relac;:ao com a ohra de arte, estas disposic;:6es e estas competencias sao dons cia natureza
ou produtos da aprendizagem, desvelando as condic;:6es dissimuladas do milagre da
distribuic;:ao desigual, entre as classes, da aptidao para 0 encontro inspirado com a obra de
arte e, de urn modo mais geral, com as obras de cultura erudita.

Qualquer analise relativa a essencia da disposic;ao estetica, unica maneira
socialmente considerada como "conveniente" para abordar os objetos socialmente
designados como obras de arte, ou seja, exigindo e, ao mesmo tempo, merecendo ser
abordados segundo uma intenc;ao propriamente estetica, capaz de reconhece-Ios e
constitui-los como obras de arte, esta necessariamente destinada ao fracas so: de fata,
recusando levar em considerac;:ao a genese coletiva e individual deste produto da hist6ria
que deve ser indefinidamente reproduzido pela educac;:iio, ela interdita-se de restituir
lhe sua (mica razao de ser, ou seja, a razao hist6rica que serve de fundamento a
necessidade arbitniria da instituic;:ao. Se a obra de arte e exatamente, conforme observa
Erwin Panofsky, 0 que exige ser percebido segundo uma intenc;:iio estetica (demands
to be experienced esthetically) ese, por outro lado, qualquer objeto. seja natural ou
artificial, pode ser percebido segundo uma intenc;:ao estetica, como escapar aconclusao
de que e a intenc;:ao estetica que "faz" a obra de arte ou, transpondo uma formula de
Saussure, que e 0 ponto de vista estetico que cria 0 objeto estetico? Para sair do cfrculo,
Panofsky tern de conferir aobra de arte uma "intenc;:ao" no sentido da escohistica: uma
percepc;:ao puramente "pnitica" contradiz esta intenc;:ao objetiva, da mesma forma que
uma percepc;ao estetica constituiria, de algum modo, uma negac;:ao pratica da intenc;:ao
objetiva de urn sinal - por exemplo, 0 sinal vermelho, no transito - que exige uma
resposta "pratica", ou seja, frear. Assim, no interior da classe dos objetos trabalhados
que, por sua vez, sao definidos por oposic;:ao aos objetos naturais, a classe dos objetos
de arte definir-se-ia pelo fato de que ela exige ser percebida segundo uma intenc;:iio
propriamente estetica, ou seja, de preferencia, em sua forma e nao em sua {um;ao.
Mas como tornar operatoria tal definic;:iio? 0 proprio Panofsky observa que e
praticamente impossivel determinar cientificamente em que momenta urn objeto
trabalhado se torna uma obra de arte, ou seja, em que momenta a forma prevalece em
relac;:ao afunc;:ao: "Quando escrevo para urn amigo, convidando-o para jantar, minha
carta e, antes de tudo, urn instrumento de comunicac;:ao; no entanto, quanta mais
atenc;:ao presto aforma da minha escrita, tanto maior e a tendenda para que ela se
torne uma obra de caligrafia; quanto mais atenta estou aforma de minha linguagem,
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tanto maior e a tendencia para que ela se torne uma ohra literaria ou poetica".20 Neste
caso, sera que a linha de demarca<;:ao entre 0 mundo dos objetos tecnicos e 0 mundo
dos objetos esteticos depende da "inten<;:iio" do produtor destes objetos? De fato, esta
"inten<;:ao" e, por sua vez, 0 produto das normas e das conven<;:6es sociais que
contribuem para definir a fronteira, sempre incerta e historicamente mutavel, entre
os simples objetos tecnicos e os objetos de arte: "0 gosto classico, observa Panofsky,
exigia que as cartas privadas, os discursos oficiais e os escudos dos her6is fossem
artisticos (... ) enquanto 0 gosto moderno exige que a arquitetura e os cinzeiros sejam
funcionais".21 No entanto, a apreensao e a aprecia<;:ao da obra dependem, tambem, da
inten<;:ao do espectador a qual, por sua vez, e fun<;:ao das normas convencionais que
regulam a rela<;:ao com a obra da arte em determinada situa<;:ao hist6rica e social; e, ao
mesmo tempo, da aptidao do espectador para conformar-se a essas normas, portanto,
de sua forma<;:iio artistica. Para sair da aporia, basta observar que 0 ideal da percep<;:iio
"pura" da obra de arte, enquanto obra de arte, e 0 produto da explicita<;:iio e da
sistematiza<;:ao dos principios da legitimidade propriamente artistica que acompanham
a constitui<;:ao de urn campo artistico relativamente aut6nomo. a modo de percep<;:ao
estetica na forma "pura" assumido, atualmente, por ele corresponde a determinado
estado do modo de produ<;:iio artistica: uma arte que, por exemplo, asemelhan<;:a de
qualquer pintura p6sMimpressionista, e0 produto de uma inten<;:ao artistica afirmando
o primado absoluto da forma sabre a [unriio, do modo de representa<;:iio sobre 0 objeto
da representa<;:ao, exige categoricamente uma disposi<;:ao puramente estetica que a
arte anterior exigia apenas condicionalmente; a ambi<;:ao demiurgica do artista, capaz
de aplicar a urn objeto qualquer a inten<;:iio pura de uma pesquisa artistica que e para
si mesma seu fim, faz apelo a infinita disponibilidade do esteta capaz de aplicar a
inten<;:iio propriamente estetica a qualquer objeto, tenha side ou niio produzido segundo
uma inten<;:ao artistica.

Objetiva<;:ao desta exigencia, 0 museu de arte e a disposi<;:ao estetica constituida
em institui<;:ao: de fata, nada manifesta e realiza melhor a autonomiza<;:ao da atividade
artistica, em rela<;:ao a interesses ou a fun<;:6es extraMesteticas, que a justaposi<;:ao de
obras que, originalmente subordinadas a fun<;:6es completamente diferentes, ate mesmo,
incompativeis - crucifixo e fetiche, Pieta e natureza-morta - exigem tacitamente que a
aten<;:ao seja prestada, de preferencia, aforma e nao afun<;:ao, atecnica e nao ao tema, e
que, construidas segundo estilos perfeitamente exclusivos e, no entanto, igualmente
necessarios, questionam praticamente a expectativa de uma representa<;:ao realista tal
como a definem os canones arbitrarios de uma estetica familiar, conduzindo assim
naturalmente do relativismo estilistico a neutraliza<;:ao da propria fun<;:ao de
representa<;:ao. 0 aces so de objetos, ate entao, tratados como curiosidades de
colecionadores ou de documentos hist6ricos e etnograficos, ao estatuto de obras de arte
materializou a onipotencia do olhar estetico e, ao mesmo tempo, tornou dificil ignorar
que, sob pena de ser apenas uma afirma<;:ao decisoria e, por conseguinte, suspeita, deste
poder absolute, a contempla<;:ao artistica deveria comportar, daqui em diante, urn
componente erudito proprio para invalidar a ilusiio da ilumina<;:iio imediata que e urn
elemento indispensavel do prazer puro.
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ogosto puro eo"gosto barbaro"

Em suma, nao ha duvida de que nunca foi exigido tanto do espectadot, daqui em
diante, intimado are-produzir aopera~ao originaria pela qual 0 artista (com a cumplicidade
de todo 0 campo intelectual) ptOduziu este novo fetiche." Mas tambem, nao ha duvida de
que nunea the foi dado tanto em retorno: 0 exibicionismo ingenue do "cansuilla ostensivo"
que ptOcuta a distin\,ao na exibi\,ao primatia de urn luxo mal dominado, nada e ao lado da
capacidade unica do olhar PUto, poder quase criador que separa do comum por uma
diferen\,a radical ja que, aparentemente, esta inscrita nas "pessoas". E basta ler Ortega y
Gasset para perceber todo 0 refor\'o que a ideologia carismatica do dom encontra nesta
arte "impopular por essencia, melhar ainda, antipopular" que, em sua opinUio, e a arte
moderna e no "curiosa efeito sociol6gico" que ela produz ao dividir 0 publico em duas
"castas antagonistas": "aqueles que a compreendem e aqueles que naD a compreendem".
"Isto, afirma Ortega, implica que uns possuam urn orgao de compreensao recusado, ao
meSilla tempo, aos autros; que se trata de duas variedades distintas da especie humana. A
nova arte naD epara todo 0mundo, asemelhao\a da arte romantica, mas destina-se a uma
minoria dotada de dons especiais". Eele imputa a "humilha\ao" e ao "obscuro sentimento
de inferioridade" inspirado por esta "arte de privilegio, de nobreza de nervos e de aristocracia
instintiva", a irrita\ao que ela suscita na massa "indigna dos sacramentos artisticos":
"Durante urn seculo e meio, 0 'povo', a massa pretendeu ser toda a sociedade. A musica de
Stravinsky ou 0 drama de Pirandello tern 0 poder sociol6gico de obriga-Io a aperceber-se
tal como ele e, como 'simples povo', mero ingrediente entre outros da estrutura social,
inerte materia do processo historico, fator secundario do cosmo espiritual. Por outro lado,
a arte jovem contribui, tambern, para que as 'melhores' se conhe\am e se reconhe\am na
monotania da plebe e fiquem sabendo de sua missao: seu numero e reduzido e tern de
lutar contra a multidao".23 E para demonstrar que a imagina\ao autolegitimadora dos
happy few nao tern limites, convern citar ainda este texto recente de Suzanne Langer
considerada unanimemente como uma das "world's most influential philosophers":
"Outrora, as massas nao tinham acesso a arte; a musica, a pintura e, ate mesmo, as livros,
eram prazeres reservados as pessoas ricas. Seria possivel supor que os pobres, 0 'vulgar',
poderiam igualmente usufruir dela se lhes tivesse sido dada essa oportunidade. Mas,
atualmente, em que cada urn tern a possibilidade de ler, visitar museus, escutar a grande
musica, pelo menos, no nidio, 0 julgamento das massas sobre estas coisas tornou-se uma
realidade e, atraves dele, tornou-se evidente que a grande arte nao e urn prazer direto dos
sentidos (a direct sensuous pleasure). Caso contrario, ela lisonjearia - asemelhan\,a dos
bolos ou dos coqueteis - tanto 0 gosto sem educa\ao, quanta 0 gosto culto".24

Conviria nao acreditar que a rela\,ao de distin,ao (que pode implicar, ou nao, a
inten\ao consciente de distinguir-se do comum) seja urn componente acessorio e auxiliar
da disposi\,ao estetica. 0 olhar puro implica uma ruptura com a atitude habitual em rela,ao
ao mundo que e, por isso mesmo, uma ruptura social. Pode-se concordar com Ortega y
Gasset quando ele atribui a arte moderna - que se limita a levar ate suas ultimas
conseqiiencias uma inten\ao inscrita na arte desde a Renascimento - a recusa sistematica
de todo 0 que e "humano", entendendo por essa palavra, as emo\oes, as sentimentos que
os homens comuns experimentam em sua existencia comum e, ao mesma tempo, todos

Pierre Bourdieu



as temas au objetos capazes de suscita-Ios: '1\s pessoas apreciam urn drama quando
conseguem interessar-se pelos destinos humanos que lhes sao propostos" e nos quais
"elas participam como se tratasse de acontecimentos reais da vida".25 Rejeitar 0 "humano"
e, evidentemente, rejeitar 0 que e generico, ou seja, comurn, "facil" e imediatamente
acessivel, e, em primeiro lugar, tudo a que reduz 0 animal estetico a pura e simples
animalidade, ao prazer sensivel ou ao desejo sensual; e opor ao interesse pelo proprio
conteudo da represemaC;ao que leva a afirmar como bela a representac;ao de belas coisas e,
em particular, daquelas que falam de modo mais imediato aos sentidos e it sensibilidade,
a indiferenc;a e 0 distanciamento que interditam subordinar 0 julgamento proferido a
respeito da representac;ao a natureza do objeto representado.26 VeRSe que nao e assim tao
faeil descrever 0 olhar "puro" sem descrever, ao mesmo tempo, 0 olhar ingenuo contra 0

qual ele se define e, reciprocamente, que nao existe descric;ao neutra, imparcial e "pura",
de uma ou da outra destas vis6es antagonistas (0 que nao significa que se deva subscrever
urn relativismo estetico, tanto e evidente que a "estetica popular" define-se em relac;ao as
esteticas eruditas e que a referenda a arte legitima e ao julgamento negativo que ela profere
a respeito do gosto "popular" nunca cessa de assombrar a experiencia popular da beleza).
Recusa ou privac;ao? A tentac;ao de emprestar a coerencia de uma estetica sistematica as
tomadas de posic;ao objetivamente esteticas das classes populares nao emenos perigosa
que a incIinac;ao a deixar-se impor, sem seu conhecimento, a representac;ao estritamente
negativa da visao popular que se encontra na origem de qualquer estetica erudita.

A "estetica" popular

Tudo se passa como se a "estetica popular" estivesse baseada na afirmac;ao da
continuidade da arte e da vida, que implica a subordina,ao da forma it funyao, ou, se
preferirmos, na recusa da recusa que se encomra na propria origem da estetica erudita, ou
seja, a corte radical entre as disposic;6es comuns e a disposic;ao propriamente estetica. A
hostilidade das classes populares e das fra,6es menos ricas em capital cultural das classes
medias em relac;ao a qualquer especie de experimentac;ao formal afirma-se tanto em materia
de teatro quanto em materia de pintura ou, de modo ainda mais nitido por ser menor sua
legitimidade, em materia de fotografia ou cinema. Seja no teatro ou no cinema, a publico
popular diverte-se com as intrigas orientadas, do ponto de vista 16gico e cronol6gico, para
urn happy end e "sente-se" melhor nas situac;6es enos personagens simplesmente
desenhados que nas figuras e ac;6es ambiguas e simbolicas ou nos problemas enigmaticos
do teatro, segundo 0 livro 0 teatro e seu duplo, sem mesmo falar da existencia inexistente
dos miseraveis "herois" a maneira de Beckett au das conversac;6es bizarramente banais ou
imperturbavelmente absurdas a maneira de Pinter. a principio das omiss6es au das recusas
nao reside apenas na falta de familiaridade, mas na expectativa profunda de participa,ao,
decepcionada sistematicamente pela experimenta,ao formal quando, em particular,
recusando representar as seduc;6es "vulgares" de uma arte de ilusao, a ficc;ao teatral
denuncia-se a si mesma, a semelhanc;a do que ocorre com todas as formas de teatro denno
do teatro, cujo paradigma efornecido por Pirandello nas pe,as que encenam a representa,ao
de uma representac;ao impossivel - Seis Personagens aProcura de urn Autar, Cada Um a
Seu Modo e Esta Noite se Representa de Improviso - e cuja formula eindicada por Genet
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no prologo de Negros: "Teremos a cortesia, aprendida por voces, de tomar a comunica<;ao
impossive!. Aumentaremos a distancia que nos separa, original, par nossos faustos, nossas
maneiras de ser, nossa insolencia, porque somos tambern comediantes". 0 desejo de entrar
na representa<;ao, identificando-se com as alegrias ou sofrimentos dos personagens,

interessando-se por seu destino, desposando suas esperan<;as e causas, suas boas causas,
vivendo sua vida, baseia-se em uma forma de investimento, uma especie de opiniao
preconcebida de "naIvete", de ingenuidade, de credulidade de publico simplorio ("estamos
aqui para nos divertir") que tende a aceitar as experimenta<;6es formais e os efeitos
propriamente artisticos desde que possam ser esquecidos e nao criem obstaculo a percep~ao

da propria substincia da obra.
o cisma cultural que associa cada classe de obras a seu publico faz com que nao seja

facil obter urn julgamento realmente vivenciado pelos membras das classes populares sobre
as experimenta<;6es da arte moderna. Ocorre que, ao levar para dentro de casa alguns
espetaculos eruditos ou certas experiencias culturais - como Beaubourg* au as Maisons de
1a cu1ture** - que colocam, no espa<;o de urn momento, urn publico popular em presen<;a de
obras eruditas, as vezes, de vanguarda -, a televisao cria verdadeiras situac;:6es experirnentais,

nem mais nem menos artificiais ou irreais que aquela produzida, queiramos ou nao, por
qualquer pesquisa em meio popular sobre a cultura legitima. Observa-se, assim, a confusao
que pode chegar, inclusive, a uma especie de pinico mesclado de revolta, diante de cerros
objetos - penso no montao de carvao de Ben, exposto em Beaubourg pouco depois da aberrura
- cuja inten<;ao par6dica, inteiramente definida por referencia a urn campo e a hist6ria
relativamente autonoma deste campo, aparece como uma especie de agressao e desafio ao
born senso e as pessoas de born sensa. Do mesmo modo, quando a experimentac;:ao formal
vern insinuar-se em espet<lculos familiares - como e 0 caso nos programas televisivos de
variedades com efeitos especiais a maneira de Averty*** - os espectadores das classes

populares insurgem-se nao so porque nao sentem necessidade destas representac;:6es puras,
mas porque compreendem, as vezes, que sua necessidade vern da 16gica de certo campo de
produc;:ao que, par estas mesmas representa<;6es, os exclui: "Nao gosto nada mesmo destes

macetes completamente recortados; a gente ve uma cabec;:a, urn nariz, uma perna (...). Ve
urn cantor que e comprido, com tres metros de comprimento; em seguida, seus brac;:os
estendem-se em dois metros de largura, voce acha isso divertido? Ah, detesto isso, e ridiculo,

nao vejo 0 interesse em deformar as coisas" (Padeira, Grenoble).
A experimentac;:ao formal- que, na literatura ou no teatm, leva a obscuridade - e,

na opiniao do publico popular, urn dos indicios do que, as vezes, e vivenciado como 0

desejo de manter a distancia 0 nao-iniciado ou de falar a outros iniciados "passando por
cima da cabec;:a do publico", para retomar a afirmac;:ao de urn entrevistado a prop6sito de

* Trata-se do Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, localizado entre as ruas Beaubourg e
Saint-Martin, em Paris.
** As "casas da cultura" foram criadas no inkio da decada de 60 - a 1ana cidade de Le Havre, com projeto de
Oscar Niemeyer - para que as diferentes formas de arte se tornassem acessiveis ao maior numero possivel
de pessoas.
*** Jean-Christophe Averty produziu mais de 500 programas para a televisao e radio, marcados pelo seu
gosto da provocal;ao e seu sensa de inoval;ao televisual; como par exemplo, calocar urn bebe em cada programa
na maquina de moer. (N.T.)
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certos programas culturais da televisaoY Ela faz parte do aparelho pelo qual se anuncia
sempre 0 carater sagrado, separado e que suscita a separa<;:ao, da cultura legftima, ou seja,
solenidade gelida dos grandes museus, luxo grandioso das operas e dos grandes teatros,
cenarios e aparata dos concertos. 28 Tudo se passa como se 0 publico popular apreendesse
confusamente 0 que esta implicado no fato de dar forma e de colocar formas, tanto na arte
quanto na vida, ou seja, uma especie de censura do conteudo expressivo, aquele que explode
na expressividade do falar popular e, ao mesmo tempo, urn distanciamento, inerente a
frieza calculada de qualquer experimentac;ao formal, uma recusa de comunica<;:ao escondida
no amago da propria comunicac;ao em uma arte que dissimula e recusa 0 que ela parece
manifestar tao bern quanto na cortesia burguesa, cujo imped.vel formalismo e uma
permanente advertencia contra a tenta<;ao da familiaridade. Inversamente, 0 espetaculo
popular e aquele que proparciona, inseparavelmente, a participa<;ao individual do espectadar
no espetaculo, assim como a participa<;ao coletiva na festa promovida pelo espetaculo:
com efeito, se 0 circo ou 0 melodrama de bulevar (reatualizados por alguns espetaculos
esportivos, por exemplo, 0 catch e, em menor grau, 0 boxe e todas as formas de jogos
coletivos it semelhan<;a daqueles que sao transmitidos pela televisao) sao mais "populares"
que outros espetaculos, tais como a danc;a e 0 teatro, deve-se ao fato de que, por serem
menos formalizados (como fica demonstrado, por exemplo, atraves da compara<;:ao entre
a acrobacia e a danc;a) e menos eufemisticos, eles oferecern satisfac;6es mais diretas e
imediatas. E, tambem, ao fato de que, pelas manifesta<;6es coletivas que suscitam e pelo
desdobramento dos faustos espetaculares que oferecem - pensamos, tambem, no music
hall, opereta ou filme de grande espetaculo, alem da magia dos cenarios, brilho dos trajes,
musica envolvente, vivacidade da ac;ao e ardor dos atores -, eles dao satisfa<;:ao, asemelhanc;a
de todas as formas de comicidade e, em particular, daquelas que tiram seus efeitos da
par6dia ou da satira dos "grandes artistas" (imitadores, cantares, etc.), ao gosto e ao
sentido da festa, da conversa<;ao e brincadeira espontaneas, cujo desfecho e uma libera<;ao
por colocar 0 mundo social de ponta cabec;a, derrubando as conven<;:6es e as conveniencias.

odistanciamento estetico

Encontramo-nos no lado oposto ao desprendimento do esteta que, em conformidade
com 0 que se ve em todos os casos em que ele se apropria de um dos objetos do gosto
popular, western ou historias em quadrinhos, introduz urn distanciamento, uma diferen<;:a
- dimensao de sua distinc;ao distante - em relac;ao apercepc;ao de "primeiro grau",
deslocando 0 interesse do "conteudo", personagens, peripecias, etc., em direc;ao aforma,
aos efeitos propriamente artisticos que se apreciam apenas relacionalmente pela comparac;ao
com outras obras, completamente exclusiva da imersao na singularidade da obra
imediatamente dada. A incessante repeti<;:ao, pela teoria estetica, de que a {mica maneira
de reconhecer a obra de arte pelo que ela e - autonoma, selbstandig - implicava 0

desprendimento, 0 desinteresse e a indiferenc;a, fez com que acabassemos por esquecer
que tais palavras significam verdadeiramente desinvestimento, desprendimento e
indiferen<;a, ou seja, recusa de investir-se e de levar algo a serio. Leitores desiludidos da
Lettre sur les spectacles," ha muito tempo advertidos de que nada e mais ingenuo e vulgar
que investir demasiada paixao nas coisas do espirito ou de esperar delas demasiada
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seriedade, acostumados a opor taeitamente a liberdade de espirito e a integridade moral
au a constancia politica, nada temos a opor a VIrginia Woolfquando ela critica os romances
de H. G. Wells, John Galsworthy e Arnold Benett pelo fato de "deixarem urn sentimenlO
estranho de incompletude e de insatisfac;ao" e suscitarem 0 sentimento de que e
indispensavel "fazer alga, inscrever-se em uma associac;ao ou, ainda de modo mais
desesperado, assinar urn cheque", diferentemente de obras como Tristam Shandy ou Pride
and Prejudice que, perfeitamente auto-suficientes (self-contained), "inspiram apenas 0

desejo, eclaro, de ler novamente 0 livro e compreende-Io melhor". 30

No entanto, a recusa de qualquer espeeie de involvement, de adesao ingenua, de
ahandono "vulgar" aseduc;ao faeil e ao arrebatamento coletivo que se encontra, pelo menas,

indiretamente, na origem do gosto pelas experimentac;6es formais e pelas representac;6es
sem objeto, nunca seja, talvez, tao visivel quanto nas reac;6es diante da pintura. Eassim
que se ve crescer, em func;ao do nfvel de instrw;:ao,31 a parcela daqueles que, interrogados

sobre a possibilidade de tirar uma bela fOlOgrafia com uma serie de objetos, recusam
como "vulgares" e "feios" au rejeitam como insignificantes, tolos, urn tanto cafonas au, na
linguagem de Ortega yGasset, ingenuamente "humanos", os objelOs comuns da admira,ao
popular - primeira comunhao, por-do-sol no mar au paisagem -, assim como a parcela
daqueles que, afirmando assim a autonomia da representac;ao em relac;ao a coisa
representada, julgam que e possivel tirar uma bela fotografia e, a fortiori, executar uma

bela pintura, com objetos socialmente designados como insignificantes - armac;ao metalica,
casca de arvore e, sobretudo, couves, objeto trivial par excelencia - au como feios ou
repelentes - acidente de transito, balcao de a,ougue escolhido par alusao a Rembrandt ou
uma serpente par referenda a Boileau - au ainda, como inconvenientes, par exempla,
uma mulher gravida (cf. Tabelas 2 e 3).

Par ter sido impossivel instalar urn verdadeiro dispositivo experimental, foram
coletadas as declarac;6es dos entrevistados a respeito do que eles julgam "fatografavel" e
Ihes parece, partamo, suscetivel de ser constituido esteticamente (par oposic;ao ao que e
excluido par sua insignificancia, feiura au par raz6es eticas). A aptidao para adotar a
disposic;ao estetica encomra-se, deste modo, avaliada pela diferenc;a (que, em urn campo
de produc;ao, cuja lei de evoluc;ao e a dialetica da distin~ao, e tambern uma defasagem
temporal, urn atraso) entre 0 que e constituido, do ponto de vista estetico, pelo individuo
au pelo grupo considerado e 0 que e constituido esteticamente em determinado estado
do campo da produc;ao pelos detentores da legitimidade artistica.

Os entrevistados deveriam responder aseguinte pergunta: "Em sua opiniao, qual e
a palavra - bela, interessante, insignificant~ au feia - que exprime melhor a foto tirada par
urn fot6grafo com as seguintes temas: paisagem, acidente de triinsito, etc.?" Na pre-pesquisa,
perfodo em que as entrevistados haviam side convidados a julgar algumas fotografias, em
sua maioria, celebres, e objetos - seixos, mulher gravida, etc. - que, no decorrer da entrevista
propriamente dita, eram simplesmente nomeados, as reac;6es registradas diante do merO
projeto da imagem revelaram-se totalmente concordantes com as reac;6es suscitadas pela
imagem realizada (prova de que a valor atribuido aimagem tende a corresponder ao valor
atribuido acoisa). 0 recurso a fotografias teve a intenc;ao. por urn lado. de evitar as efeitos
da imposic;ao de legitimidacle produzidos. eventualmente, pela pintura e, par outro -
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Tabela 2 - A disposi~ao estetica segundo 0 capital escolar

NRou
incoerente feia insignificante interessante bela total

Primeira comunhao

Sem dip!., CEP n-314 2 5 19 23 51 100

CAP n=97 4 I 26 38 31 100

BEPCn= 197 2,5 7 27 31 32,5 100

Bacca/aun!ac n=217 2 12 43 24 19 100

Inicio estudos sup. n = 118 4 l3 45 23 15 100

Licence n= 182 I II 53 28 7 100

Agregarion, grde ecole n=71 4 15,5 49 6 25,5 100

Dan~a fold6rica

Sem dip!., CEP n=314 I 0,5 3 41 54,5 100

CAP n=97 4 3 33 60 100

BEPCn= 197 3,5 7 33,5 56 100

Bacca/aureat n=217 2 0,5 l3 47,5 37 100

Inldo estudos sup. n= 118 6 2,5 l3 37 41,5 100

Licence n= 182 2 I II 49,5 36,5 100

Agregation, grde ecole n=71 4 6 22,5 28 39,5 100

Casca de arvore

Sem dip!., CEP n-314 2 14,5 46,5 21,5 15,5 100

CAP n=97 5 I 20 37 37 100

BEPC n= 197 2,5 8,5 31,S 30 27,5 100

BaccaJaurear n=217 2 3 21 32 42 100

Inldo estudos sup. n=118 6 I 23 25 45 100

Licencen=182 3 18 23 56 100

Agn?gation. grde ecole n=71 4 3 8,5 24 60,5 100

Balcao de acougue

Sem dip!.. CEP n=314 1,5 31 46 16,5 5 100

CAP n=97 6 15,5 48,5 24 6 100

BEPe n= 197 3 28 47 17 5 100

BaccaJaureal n=217 3 29,5 32 25 10,5 100

Inicio estudos sup. n= II B 4 30,5 29 18,5 18 100

Licence n = 182 4,5 29,5 22,5 24 19,5 100

Agn!gation, grde ecole n=71 4 23,5 23 18 25,5 100

Couves
Sem dip!.. CEP n=314 2 28 56 10 4 100

CAP n=97 5 16,5 63 7 8,5 100

BEPCn= 197 2 17 55 13 13 100

Baccallwreat n=217 2 17,5 48,5 19 13 100

InCcio estudos sup. nO" 118 6 9 47,5 19,5 18 100

Licence n= 182 2 16 51,5 8 22,S 100

Agregation, grde ecole n=71 3 II 38 21 27 100

Os entrevistados deveriam responder aseguinte pergunta: "Em sua opiniao, qual ea palavra - bela,
interessante, insignificante ou feia - que exprime melhor a foto tirada por urn fot6grafo com os seguintes
temas: paisagem, acidente de transito, menina brincando com gato, mulher gravida, natureza-morta,
mulher amamentando bebe, arma<;ao metalica, briga de mendigos, couves, por-dc-sol no mar, teceHio
no tear, dan<;a folcl6rica, corda, balcao de a~ougue, casca de arvore, monumento celebre, cemiterio de
sucata, primeira comunhao, homem ferido, serpente, quadro de mestre?"
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Tabela 3 - A disposi~ao estetica segundo a filia~ao de classe e 0 diploma

0

c

~ • .
] c, ,, a

"
0 .1f . :;~ .. "z '" ., ., " ~~

Mulher gravida
Classes • sem dip!., eEp, CAP (n-143) 1,5 40 36,5 14 8 100
populaces • BEPe e acima (n= 18) 39 22 II 28 100

Classes • sem dipt., eEB CAP (n=243) I 46 27,5 15 10,5 100
medias • BEPe e acima (n=335), dos quais: 3,5 34 30 13,5 19 100

- BEPe (n=149) 3,5 39 35 9 13,5 100
- bar:: (n=140) 3,5 37 21 17,5 21 100
- estudos sup. (n=46) 4 8,5 42 13 32,5 100

Classes • sem dip!., eEp, CAP (n=25) 20 36 24 12 8 100
superiores • BEPe e acima (n=432), dos quais: 3 36 22 19 20 100

- BEPe (n=31) 6,5 48,5 38,5 6,5 100
· bac (n=76) 60,5 16 5 18,5 100
- estudos sup. (n"'325), dos quais: 3 30 22,5 23 21,5 100

petite ecole (n=80) 7,5 17,5 30,0 32,5 12,5 100
licence (n=174) 0,5 36 21,S 19,5 22,5 100
agreg., grde ecole (n=71) 4 29,5 17 20 29,5 100

Couves
Classes • sem dip!., CEp, CAP (0-143) 1,5 28 57 8,5 5 100
populaces • BEPe e acima (n= 18) 5,5 72,5 16,5 5,5 100

Classes • sem dip!', eEp, CAP (n=243) 2 22,5 61,5 10 4 100
medias • BEPC e adma (n=335), dos quais: 2,5 17,5 49,5 14,5 16 100

- BEPC (n=149) 2 21 56 8,5 12,5 100
- bac(n=140) 3 15,5 45 19,5 17 100
- estudos sup. (n=46) 4 13 41 20 22 100

Classes • sem dip!., CEp, CAP (n=25) 20 36 28 12 4 100
superiores • BEPC e adma (n=432), dos quais: 3 14,5 48 15,5 19 100

- BEPC (n=31) 6,5 6,5 38,S 32,5 16 100
- bac (n=76) 21 55,5 17 6,5 100
- estudos sup. (n=325), dos quais: 3 14 47,S 13,5 22 100

petire ecole (n=80) 6,5 6,5 52 20 15 100
licence (n=174) 2 18,5 49 7,5 23 100

agreg., grde ecole (0=71) 3 II 38 21 27 100

Serpente
Classes • sem dip!., CEp, CAP (0 143) 35 16 38 10 100
populares • BEPC e adma (n=18) 28 22 39 II 100

Classes • sem dip!., CEp, CAP (n=243) I 25 23 35 16 100
medias • BEPC e adma (0=335), dos quais: 3 28,5 14 30,5 24 100

- BEPC (n=149) 3 38 8,5 34 16,5 100
-bac(n=140) 4 21 17 34 24 100
- estudos sup. (n=46) 2 19,5 24 9 45,5 100

Classes • sem dip!., CEp, CAP (0=25) 20 36 4 24 16 100
superiores • BEPC e adma (n=432), dos quais: 3 18 13 38 28 100

- BEPC (n=31) 6,5 19,5 16 29 29 100
- bac (n=76) 22,5 8 50 19,5 100
- estudos sup. (n=325), dos quais: 4 l6,5 14,5 35,5 29,5 100

petite ecole (n=80) 5 14 20 36 25 100
licence (n= 174) 2,5 20 14,5 35 28 100

agreg., grde ecole (n=71) 5,5 U,5 8,5 36,5 38 100
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P6r-do-sol no mar

Classes • sem dip\., CEp, CAP (n-143) I 10 88 100
populares • SEPe e acima (n=18) 6 6 88 100

Classes • sem dip!.. CEp, CAP (n=243) I 0,5 2,5 6 90 100
medias • BEPe e acima (n=335), dos quais: 3 1,5 9 8,5 78 100

- BEPe (n=149) 1,5 1,5 4,5 6,5 86 100
- bac(n=140) 4 2 10 9 75 100
- esmdos sup. (n=46) 2 2 20 13 63 100

Classes • sem dipt., CEp, CAP (n=25) 20 8 8 64 100
superiores • BEPe e acima (n;;432), dos quais: 2 15 17 63 100

- BEPe (n=31) 22,5 77,5 100
- bae (n=76) 14,5 8 77,5 100
- estudos sup, (n=325), dos quais: 3 , I' 21 58 100

petite ecole (n=80) 6 5 10 26,5 52,5 100
licence (n=174) 5 I3 2' 58 100
agreg.. grde ecole (n=71) 5,5 1,5 19,5 8,5 65 100

Ve-se, imediatamente, que a categoria BEPC e acima (estabelecida par necessidade da comparabilidade
formal) nao tern, de modo algum, 0 meSilla conteudo nas diferentes classes sociais: a parcela, na
categoria dos diplomas elevados, cresce a medida que se sobe na hierarquia social (0 que explica, no
essencial, 0 fato de que as escolhas mais raras - "bela" no caso das couves ou da serpente, "feia" ou
"insignificante" no caso do por do 501- crescem quando se avanlTa em direlTao as classes superiores; a
exce~ao aparente, no caso da mulher gravida, deve-se a ausencia das mulheres as quais, conforme e
sabido, mostram uma aceita~ao maior por este objeto, nesta categoria).

considerando que a pratica da fotografia epercebida como mais acessivel- de apresentar a

possibilidade de que os julgamentos formulados fossem menos irreais.

Embora 0 teste proposto tivesse sido mais apropriado para coletar declara~6es de

inten~ao artistica do que para avaliar a capacidade de executar esta inten~ao na prcitica da

pintura ou da fotografia au, ate mesmo, na percep~ao das obras de arte, ele permitiu fixar

os fatores que determinam a capacidade de adotar a postura socialmente designada como

propriamente estetica. 31 Alem da rela~ao entre 0 capital cultural e os indicios negativos

(recusa por parte do cafona) e positivos (capacidade para promover 0 insignificante) da

disposi~aoestetica (ou, no minimo, da capacidade para acionar a c1assificarao arbitniria e

desconhecida como tal que, no interior do universo dos objetos trabalhados, distingue

aqueles que, socialmente, sao designados como dignos de exigir e merecer uma abordagem
segundo uma disposi~ao capaz de reconhece~los e constitui~los enquanto obras de arte) , a

estatistica estabelece que as objetos favoritos da fotografia com ambi~ao estetica, como a

dan~a folcl6rica - au, ainda, 0 tecelao au a menina e seu gato - ocupam uma posi~ao

intermediaria: a parcela daqueles que julgam tais temas como objeto para tirar uma bela

fotografia ea mais elevada nos niveis do CAP e do BEPC, enquanto nos niveis superiores

tende-se a julga~los, de preferencia, interessantes ou insignificantes.33

.
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Alem disso, a estatistica mostra que as mulheres manifestam, muito mais
frequentemente que os homens, sua repugnancia pe10s objetos repugnantes, horriveis
Oli pouco decentes: 44,5% de mulheres contra 35% dos homens julgam que a foto tirada
com urn homem ferido s6 pode ser feia; e, no mesmo sentido, diferen~as podem ser
observadas em rela,ao ao balcao de a,ougue (33,5% contra 27%), it serpente (30,5%
contra 21,5%) ou it mulher gravida (45% contra 33,5%), ao passo que elas sao nulas em
rela~ao anatureza-marta (6% contra 6,5%) au as COlives (20,5% contra 19%). As
mulheres mais identificadas com as tarefas e com os sentimentos "humanos" ou
"humanitarios", decorrentes da divisao tradicional do trabalho - a qual, em nome da
oposi~ao entre a razao e a sensibilidade, permite a intensifica~ao de efus6es e prantos
, nao sentem tao estritamente quanto os homens - ex officio, estes encontram-se do
lado da cultura, enquanto as mulheres sao jogadas, asemelhan~a do povo, para 0 lade da
natureza - tributirias da censura e do recalque dos sentimentos "naturais", tra~os

pressupostos para a ado~ao da disposi~ao estetica (0 que indica de passagem que, em
conformidade com a demonstra~ao apresemada mais adiame, a recusa da natureza au,
melhor ainda, do abandono anatureza que e a marca dos dominantes - que sabem
dominar-se - encontra-se na origem da atitude estetica).34

Portanto, nada ha a que distinga tao rigorosamente as diferentes classes quanta a
disposi,ao objetivamente exigida pelo consumo legitimo das obras legitimas, a aptidao
para adotar urn ponto de vista propriamente estetico a respeita de objetos ja constituidos
esteticamente - portanto, designados para a admira,ao daqueles que aprenderam a
reconhecer as signos do adminivel- e, 0 que e ainda mais raro, a capacidade para constituir
esteticamente objetos quaisquer ou, ate mesmo, "vulgares" (por terem sido apropriados,
esteticamente au nao, pelo "vulgar") au aplicar as principios de uma estetica "pura" nas
escolhas mais comuns da existencia comum, por exemplo, em materia de cardapio, vestuario
ou decora~ao da casa. Mas se ela e indispensavel para estabelecer, de maneira indiscutivel,
as condi,6es sociais de possibilidade (0 que devera ser explicitado de modo mais completo)
da disposi<;ao pura, a pesquisa estatistica - que assume, inevitavelmente, 0 aspecto de
teste escolar visando confrontar as pessoas interrogadas a uma norma tacitamente
considerada como absoluta - corre 0 risco de deixar escapar a significa<;ao atribuida pelas
diferentes classes sociais a esta disposi,ao e it atitude global em rela,ao ao mundo que se
exprime par seu intermedio. a que a 16gica do teste leva a descrever como uma incapacidade
(e ebern isso 0 que ocorre do ponto de vista das normas que definem a percep,ao legitima
da obra de arte) , e tambem uma recusa que encontra sua origem na denuncia da gratuidade
arbitraria ou ostentat6ria dos exerdcios de estilo e das experimenta~6es puramente formais.
De fato, em nome de uma "estetica" segundo a qual a fotografia encomra sua justificativa
no objeto fotografado ou no uso eventual da imagem fotografica e que as operarios recusam,
muitas vezes, a fato de fotografar par fotografar (por exemplo, a fotografia de simples
seixos) como inutil, perverso au burgues: "E urn desperdicio de filme", IIA pessoa deve ter
muito filme para jogar fora", "Juro par Deus que ha gente que nao sabe como matar a
tempo", IIS6 quem anda a toa pode fazer uma coisa dessas", ITrata-se de uma foto de
burgues".35
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lima "estetica" antikantiana

Nao epor acaso que, no esfon;:o despendido para reconstruir sua logica, a "estetica"

popular aparece como 0 avesso negativo cia estetica kantiana e que 0 ethos popular op6e.

implicitamente, uma tese que (ootradiz a analitica do Bela em cada uma de suas
proposi,6es. Para apreender 0 que faz a especificidade do julgamento estetico, Kant
empenhava-se em estabelecer a distinc;:ao entre "0 que agrada" e "0 que da prazer" e, de
urn modo mais geral, em discernir "0 desinteresse", lmica garantia cia qualidade
propriamente estetica cia contempla<;:ao. em relac;:ao ao "interesse dos sentidos" pelo qual
se define "0 agradivel". e ao "interesse cia Razao" que define "0 Born"; enquanto issa, as

membros das classes populares. cuja expectativa em relac;:ao aimagem eque ela desempenhe

uma fun~Jo, nem que seja a de signo, manifestam em todos os seus julgamentos a referenda,

quase sempre, explicita, as normas da moral ou do decoro. Assim, a fotografia de urn

soldado morto suscita julgamentos que, favoniveis ou desfavoraveis, sao sempre respostas

• realidade da coisa representada ou 's fun,6es que a representa,ao pode desempenhar,
ao horror da guerra ou a denuncia dos horrores da guerra que, supostamente, 0 fot6grafo

produz pelo simples fata de mostrar este horror.36 E, do mesmo modo, 0 naturalismo

popular reconhece a beleza na imagem da coisa bela ou, apesar de ser mais raro, na bela

imagem da coisa bela: "Isso e lindo, e quase simetrico. E, alem disso, trata~se de uma

mulher linda. E uma mulher linda fica sempre bern na fotografia". 0 openirio parisiense
identifica-se com a linguagem espont'nea de Hipias, 0 Sofista: "Vou responder-Ihe sobre
o que e belo, sem correr 0 risco de ser, algum dia, refutado par ele! De fato, para falar
francamente, uma mulher linda - fique ciente disso, Socrates - eis 0 que e belo".

Ao subordinar a forma e a propria existencia da imagem a sua fun<;:ao, esta "estetica"

e necessariamente pluralista e condicional: a insistencia com a qual as individuos evocam

os limites e as condi,6es de validade de seu julgamento - distinguindo, para cada fotografia,
os usos e as publicos possiveis au, de modo mais preciso, 0 uso possivel para cada publico
("como reportagem, nao esta mal", "acho bern, se for para mostrar aos garotas") - da

testemunho de que eles recusam a ideia de que uma fotografia possa agradar

"universalmente". "Uma foto de mulher gravida fica bern para mim, mas nao para os

outros", diz urn empregado que, s6 por intermedio da preocupa~aocom a conveniencia,

encontra a inquieta~ao do que e "mostr<ivel", portanto, com direita de exigir a admira~ao.

Como a imagem e sempre julgada em referencla • fun,ao que desempenha para quem a
observa ou que pode desempenhar, segundo ele, para esta ou aquela classe de espectadores,
o julgamento estetico assume naturalmente a forma de urn julgamenta hipotetico que se

baseia, implicitamente, no reconhecimento de "generos", cuja perfei~aoe, ao mesmo tempo,

campo de aplica,ao sao definidos por urn conceito: cerca de IreS quartos (75%) dos
julgamentos, come~am por urn "se" e 0 esfor<;:o de reconhecimento termina pela

classiflca~ao em urn genera au, 0 que da no mesmo, pela atribui~ao de urn usa social;
neste caso, os diferentes generos sao definidos por referencia a sua utiliza~ao e a seus

utilizadores ("trata-se de uma fota publicitaria", "eis urn documento em estado puro",

"trata-se de fota de laboratorio", "e a foto de concurso", "e do genero pedag6gico", etc.).

E as fotografias de nus sao quase sempre acolhidas com frases que as reduzem ao estereotipo
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de sua fun,ao social: "coisa mesmo de Pigalle",' "e 0 genera de foros para vender as
escondidas". Compreende-se que, ao transformar 0 interesse informativo, sensivel au moral,
em principia da aprecia<;:ao, esta "estetica" s6 possa recusar a imagem do insignificante
OU, 0 que da no mesma nesta logica, a insignificancia cia imagem: 0 julgamento Dunea

autonomiza a imagem do objeto em rela<;:ao ao objeto cia imagem. De todas as caracteristicas
proprias da imagem, somente a cor (que Kant considerava menos pura que a forma) pode
determinar a suspender a rejei<;:ao do insignificante em rela<;:ao as fotografias. De fato,
nada emais estranho aconsciencia popular que a ideia de urn prazer estetico que, para
retomar a aftrma<;:ao de Kant, seria independente do prazer das sensa<;6es. Assim, 0

julgamento sobre os cliches mais fortemente rejeitados por sua futilidade (seixos, casca
de arvore, ooda) conclui-se, quase sempre, pela reserva de que, "em cores, isso poderia
ser lindo"; e alguns individuos chegam mesmo a explicitar a maxima que orienta sua
atitude ao afirmarem que "se a cor for bern adequada, a fotografia em cores sera sempre
linda". Em resumo, Kant refere-se precisamente ao gosto popular quando escreve: "0
gosto e sempre barbara quando procede amistura dos atrativos e das emo~oes com a
satisfayao e, melhor ainda, se consegue transforma-la na medida de seu assentimento" Y

Recusar a imagem insignificante, destituida, aurn so tempo, de sentido e de interesse,
ou a imagem ambigua, e recusar-se a trata-la como finalidade sem fim, como imagem que se
significa a si mesma, portanto, sem outro referente alem dela mesma: avalia-se 0 valor de
uma forografia pelo interesse da informa,ao que ela veicula, pela dareza com a qual
desempenha a fun,ao de comunica,ao, em suma, por sua legibilidade que, por sua vez,
depende da legibilidade de sua inten,ao ou de sua fun,ao; assim, 0 julgamento que ela
suscita sera tanto mais favoravel quanto maior for a adequayao expressiva do significante ao
significado. Por conseguinte, ela contem a expectativa do titulo ou da legenda que, ao dedarar
a inten~ao significante, permite julgar se arealizayao consegue ser a significa~ao ou ilustra~ao

adequadas desse titulo ou legenda. A confusao causada pelas experimenta,oes formais, as
do teatro de vanguarda ou da pintura nao-figurativa, ou simplesmente a musica cl<lssica,
deve-se ao fato de que, em parte, a pessoa sente-se incapaz de compreender 0 que, a titulo
de signos, tais experimentos devem significar. De tal modo que, par nao saber basear-se em
uma significayao transcendente ao objeto. determinada satisfayao pode ser vivida como
inadequada e indigna. Por nao saber qual e a intenyao de tais experimenta~oes, a pessoa
sente-se incapaz de discernir entre 0 que e fayanha e 0 que e falta de jeito. de distinguir entre
a experimentayao "sincera" e a impostura cinica.38 No entanto. a experimentayao formal e
tambern 0 que - ao dar a forma, ou seja, no primeiro plano, 0 artista com seus interesses
proprios, seus problemas tecnicos, seus efeitos e seus jogos de referencias - rechaya para
longe a propria coisa e interdita a comunhao direta com a beleza do mundo: bebe lindo,
menina linda, animallindo ou linda paisagem. A expectativa relativa arepresenta~ao ea de
que seja uma festa para os olhos e que, asemelhanya da natureza-morta, "ela evoque as
lembranyas e as antecipayoes das festas passadas e vindouras".39 Como se espera que a obra
de arte seja a celebra,ao da beleza e da alegria do mundo, "escolha digna de louvor", nada e

• Neste bairro de Paris, localiza-se 0 teatro de revista "Moulin Rouge", assim como uma profusao de sex
shops. (N.T.)
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mais contnirio a essa expectativa que as experimenta~6es da pintura cubista au abstrata,
percebidas como agress6es, unanimemente denunciadas, contra a coisa representada, a ordem
natural e, sobretudo, a figura humana. Em resumo, segundo parece, a obra s6 e plenamente
justificada, seja qual for a perfei,ao com a qual desempenha sua fun,ao de representa,ao, se
a coisa representada tiver merecido tal representa~ao e se a fun~ao de representa~ao estiver
subordinada a uma fun,ao mais elevada, como a de exaltar, fixando-a, uma realidade digna
de ser etemizada. Tal e0 fundamento do "gosto barbara" referido, sempre negativamente,
pelas formas mais antiteticas da estetica dominante; alem disso, ele reconhece apenas a
represema,ao realista - ou seja, respeitadora, humilde, submissa - de objetos designados
par sua beleza au importancia social.

Estetica, etica e estetismo

Confrontados com as obras de arte legitimas, os mais desprovidos de competencia

especifica aplicam-Ihes as esquemas do ethos, au seja, aqueles que estruturam sua
percep~ao comurn da existencia comum e que, ao engendrarem produtos de uma
sistematicidade nao desejada e inconsciente a si mesma, op6em-se aos principios, quase
completamente explicitados, de uma estetica:1O Dai resulta a "redu~ao" sistematica das
coisas da arte as coisas da vida, a exclusao da forma em beneficio do conteudo "humano",

barbarismo par excelenda do ponto de vista da estetica pura.4l Tudo se passa como se a
forma s6 pudesse vir ao primeiro plano mediante a neutraliza<;ao de qualquer espede de
interesse afetivo ou etico pelo objeto da represema<;ao que e acompanhada (sem ser possivel
pressupor uma rela,ao de causa a efeito) pelo controle dos meios de apreender as
propriedades distintivas que advem a esta forma particular em suas rela<;6es com outras
formas (au seja, por referenda ao universo das obras de arte e asua hist6ria).

Diante de uma fotografia que mostra as maos de uma idosa, os mais desprovidos
exprimem uma emo~ao mais ou menos convencional, ou uma cumplicidade etica e nunca
urn julgamento propriamente estetico (salvo negativo): "Oh! vejam so, como suas maos
tern uma deforma<;ao esquisita (...). Nao consigo entender 0 que se passa (na mao esquerda):
da a impressao de que 0 polegar vai separar-se da mao. A fota foi tirada de maneira esquisita.
A vovo, certamente, teve uma ocupa~ao bern dificil. Parece que ela tern reumatismo. Com
certeza, mas esta mulher sofreu uma mutila~ao ou, entao, sera que as maos estao dobradas
deste jeito (faz 0 gesto)? Ah! Egozado, sim senhor, deve ser isso mesmo: sua mao esta
dobrada deste jeita. Ah! com certeza, nao se trata de maos de uma baronesa ou de uma
datil6grafa (...). Ui, fico emocionado ao olhar para as maos dessa pobre muIher... da a
impressaa que sao nodosas" (Operario, Paris). Com as classes medias, a exalta.;ao das
virtudes eticas emerge no primeiro plano ("maos desgastadas pelo trabalho"), colorindo
se, as vezes, com urn sentimentalismo populista ("coitada, deve sentir dor nas maos! Issa
da a sensa<;ao de sofrimento"); e acontece mesma que a aten<;ao as propriedades esteticas

e as referencias a pintura fa.;am sua aparh;ao: "Da a impressao de que ea fotografia de urn
quadro; no quadro, isso deve ser realmente linda" (Empregado, interior). "Isso me faz
pensar no quadro que vi na exposi.;ao de pintores espanhois, urn monge com as duas maos
cruzadas asua frente e cujos dedos estavam deformados" (Tecnico, Paris). "Trata-se das
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maos dos primeiros quadros de Van Gogh, uma camponesa idosa ou os comedores de
batatas" (Quadro medio, Paris). Amedida que se sobe na hierarquia social, os depoimentos
tornam-se cada vez mais abstratos; neste caso, as maos, 0 trabalho e a velhice (dos outros)
funcionam como alegorias ou simbolos que servem de pretexto a considera~6es gerais
sobre problemas gerais: "Trata-se de maos de uma pessoa que trabalhou demais, em urn
trabalho manual muito penoso (...). E, alias, bastante extraordinario ver maos dessa especie"
(Engenheiro, Paris). "Estas duas maos evocam, indiscutivelmente, uma velhice pobre,
infeliz" (Professor, interior). Mais frequente, mais diversa e mais sutilmente manuseada, a
referenda estetizante a pintura, escultura ou literatura, participa desta especie de

neutraJjza~ao e distanciamento que 0 discurso burgues sup6e e opera sobre 0 mundo
social. '~cho que e uma bela fota. Verdadeiro simbolo do trabalho. Isso faz-me pensar na
criada idosa de Flaubert. 0 gesto a urn s6 tempo bastante humilde desta mulher... Epena
que 0 trabalho e a miseria cheguem a provocar tal deforma~ao" (Engenheiro, Paris).

o retrato de uma mulher exageradamente maquilada, tirado de urn angulo e

ilumina~ao insolitos, suscita rea~6es muito semelhantes. Os operarios e, mais ainda, os
artesaos e pequenos comerciantes, reagem pelo horror e pela aversao: "Eu nao gostaria de
ter esta fotografia em minha casa, no meu quarto. Ela nao deixa uma impressao agradavel.
Muito pelo contrano, causa mal-estar" (Operario, interior). "Uma morta? Horrendo, ao ponto
de tirar 0 sono durante a noite (...), atroz, horrivel, YOU retira-Ia da minha frente" (Pequeno

comerciante, interior). Se a maior parte dos empregados e dos quadros medios rejeitam
qualquer foto a respeito da qual so podem dizer que Ihes "mete medo" ou "deixa urna
impressao desagradavel", alguns procuram fomecer as caracteristicas da tecnica: ''A foto foi
muito bern tirada, e muito bela, sem deixar de ser homvel" (Empregado, Paris). "0 que da
esta impressao de monstruosidade e a expressao do rosto do hornem ou da mulher que
aparece na fow e 0 angulo em que foi tirada, ou seja, de baixo para cima" (Quadro medio,
Paris), Outros fazem apelo a referencias esteticas extraidas, sobretudo, do cinema: "Especie
de personagem bastante exotico ou, antes, bastante estranho (...); possivelmente, trata-se de
urn personagem de Dreyer, em rigor, de Bergman e, talvez, ate mesmo de Eisenstein em
Ivan, 0 terrivel (...). Ela agrada-me muito" (Tecnico, Paris). A maior parte dos quadros
superiores e membros das pro£lss6es liberais consideram a foto como "bela", "expressiva" e
fazem referencia nao so aos £lImes de Bergman, Orson Welles, Dreyer, alem de outros diretores,

mas tambem ao teatro, invocando Hamlet, Macbeth au Athalie.
Diante de uma fotografia da fabrica de Lacq, bastante apropriada para confundir

as expectativas realistas, tanto pelo seu objeto - urn predio industrial, habitualmente
banido do universo da representa~ao legitima -, quanto pelo tratamento a que foi
submetido pela fotografia tirada anoite, os operarios permanecem perplexos, hesitam e,
na maior parte das vezes, acabam por confessar-se vencidos: "A primeira vista, trata-se
de uma constru~ao metalica, mas nao estou entendendo nada. Isso poderia servir nas
grandes centrais eletricas (...), nao vejo do que se trata, e verdadeiramente algo
desconhecido" (Operario, interior). "Essa ai, entao, deixa-me intrigado, nao consigo

dizer nada a respeito (...), nao consigo ver nada, a nao ser a parte da ilumina~ao. Nao se
trata de farois de automovel porque isso deixaria de ser retilineo como se ve at; ern
baixo, e possivel ver grades e urn monta-cargas, mas nao, nao consigo ver de que se
trata" (Operario, Paris). "Isso, e algo eletronico, nao conhe~o nada a esse respeito"
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(Openirio, Paris). Entre os pequenos empresarios - todo 0 mundo sabe como e severo

seu julgamento sobre as experimenta<;6es da arte moderna e, de urn modo mais geral, de
qualquer obra em que eles nao conseguem reconhecer as marcas e os tra<;os do trabalho
- a confusao leva, muitas vezes, apura e simples recusa: "Isso nao me interessa, isso
pode ser algo muito bern feito, mas nao para mim; e sempre a repeti<;ao da mesma coisa.
Para mim, esse macete nao tern qualquer interesse" (Artesao, interior). "Procurei saber
se isso erealmente uma foto. Talvez, seja mesmo a reprodu<;ao sobre urn desenho de
alguns tradnhos de lapis (...). Eu nao saberia como classificar essa foto. Enfim, e algo

que tern a ver com 0 gosto modemo. Dois tra<;os de qualquer coisa e isso agrada. E
depois, a foto e 0 fot6grafo nao tern qualquer merho, eles nada fizeram. Eo pintor quem
fez tudo, e ele quem tern merito, foi ele quem fez 0 desenho" (Pequeno comerdame,
interior). Os empregados e os quadros medios que, tao confusos quanto os operarios ou
os pequenos empresarios, tern menos tendenda em confessa-Io do que os primeiros e

menos inclinados do que os segundos a questionar a legitimidade do que os questiona,
renunciam com menos freqtienda a proferir urn julgamento:42 "Isso me agrada como
foto (...) porque e apresemada ao comprido; trata-se de tra<;os, da-me a impressao de ser
enorme (...). Urn grande andaime (...). Ea luz eaprada ao vivo" (Empregado, Paris). "E
uma obra de Buffet que gosta de fazer coisas como essa" (Tecnico, Paris). No entamo, e
somente entre os membros da classe dominante - alias, os que, em maior numera,

identificaram 0 objeto representado - que 0 julgamemo sobre a forma adquire sua plena
autonomia em rela<;ao ao julgamento sobre 0 conteudo ("Ela e desumana, sem deixar de

ser bela de urn ponto de vista estetico por seus contrastes") e que a representa<;ao e
apreendida enquamo tal, sem referenda a outra coisa a nao ser a si mesma ou a realidades
da mesma classe ("pintura abstrata", "pe<;as de teatro de vanguarda", etc.),43

a estetismo que transforma a inten<;ao artistica em principia da arte de viver implica
uma especie de agnosticismo moral, antitese perfeita da disposi<;ao etica que subordina a
arte aos valores da arte de viver. A inten<;:ao artistica s6 pode contradizer as disposic;6es do
ethos ou as normas da etica que em cada momento definem, para as diferentes classes
sociais, os objetos e os modos de representa~Jo leg/timos, excluindo algumas realidades
e maneiras de representa-Ias - do universo do que pode ser representado: a maneira mais

facil, porranro, mais freqiienre e visrosa de deixar °burgues embasbaeado, eomprovando
a extensao do poder de constitui<;ao estetica, nao consistiria, precisamente, em transgredir,
de urn modo cada vez mais radical, as censuras eticas (por exemplo, em materia sexual)

cuja imposi<;:ao e aceita pelas outras classes, inclusive, no terreno do que a disposi<;:ao
dominante constitui como estetica? au, de modo mais sutH, nao consistiria em constituir
- como esteticos - alguns objetos ou determinadas maneiras de representa-Ios que sao
excluidos pela estetica dominante do momento, ou alguns objetos constituidos
esteticamente par "esteticas" dominadas?

Basta ler 0 indice das materias publicadas, recentemente, por Art Vivant (1974),
"revista vagamente modema, mantida pelo cHi dos prafessores universitarios, par sua
vez, vagameme historiadores da arte" (segundo a gradosa afirma<;ao de urn pintar de
vanguarda) que ocupa uma espede de espa<;o neutra no campo da Cfitica pict6rica de
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vanguarda, entre Flashart au Art press e Artitude au Opus. Na lista das rubricas e dos
titulos, encontra-se a que segue: Africa (urn titulo: ''A arte deve ser feita para todos");
Arquitetura (dais dtuIos, entre eles "Arquitetura sem arquiteto"); Hist6rias em
quadrinhos (cinco tituIos, ou seja, nove em urn total de 46 paginas); Escrita-ideogramas
grafite (dais tituIos, quatro paginas); Crian~a (Arte e); Kitsch (tres tituIos, cinco paginas);
Fotografia (dais tituIos, tres paginas); Rua (Arte na) (em vinte e tres paginas, quinze
titulos entre os quais: "A Arte na rua?", ''Arte na rua, primeiro episodio", ''A beIeza esta
nas ruas. Basta saber observar", "0 exempIo vern de urn suburbio"); Ficr;ao-cienti[fca

utopia (dois titulos, tres paginas); Underground (urn tftulo). A inten~ao de inversao ou
transgressao que esta enumera~ao manifesta, claramente, permanece, par isso mesmo,
confinada nos limites que, a contrario, lhe sao fixados pelas conven~6es esteticas
denunciadas e pela necessidade de fazer conhecer como estetica (ou seja, em conformidade
com as normas do grupo dos transgressores) a transgressao dos timites (dai a I6gica
quase-markoviana das escolhas - par exemplo, em reIa~ao ao cinema, com Antonioni,
Chaplin, cinemateca, Eisenstein, erotismo-pornografia, Fellini, Godard, Klein, Monroe,
Underground, Warhol).

Este expediente de transgressao simb6lica - associ ado, muitas vezes, a urn
neutralismo politico ou a urn estetismo revolucionario - e a antitese quase perfeita do
moralismo pequeno-burgues ou do que Sartre designava por "seriedade" dos
revolucionarios.44 A indiferen~a etica exigida pela disposi~ao estetica quando ela se torna
o principio da arte de viver encontra-se, de fata, na raiz da repulsa etica em rela~ao ao
artista (ou ao intelectual) que se manifesta com uma energia particular nas fra~6es

declinantes e amea~adas da pequena burguesia (sobretudo, artesaos e comerciantes),
Ievados a exprimir suas disposi~6es regressivas e repressivas em todos os campos da pratica
(e, especialmente, em materia de educa<;ao dos jovens ou a prop6sito dos estudantes e de
suas manifesta~6es), assim como nas fra<;6es ascendentes desta classe que, por sua tensao
virtuistica e sua profunda inseguran<;a, se tornam mais acoIhedoras ao fantasma da
"pornocracia" .

A legitimidade da disposi<;ao pura e tao totalmente reconhecida que nada faz
lembrar que a defini~ao da arte e, atraves dela, da arte de viver, torna-se urn pretexto
de luta entre as classes. As artes de viver dominadas - que, praticamente, nunca
receberam expressao sistematica - sao quase sempre percebidas, por seus proprios
defensores, do ponto de vista destruidor ou redutor da estetica dominante, de modo
que sua unica alternativa e a degrada~ao ou as reabilita~6es autodestrutivas ("cultura
popular"). Eis porque, convem solicitar a Proudhon45 uma expressao, sistematica em
sua ingenuidade, da estetica pequeno-burguesa que, subordinando a arte aos valores
fundamentais da arte de viver, ve na perversao cinica da arte de viver como artista, 0

principio do primado absolu!O conferido aforma: "Sob a influencia da propriedade, 0

artista, depravado em sua razao, dissoluto em seus costumes, venal e sem dignidade,
e a imagem impura do egoismo. A ideia do justa e do honesto desliza por cima de seu
cora~ao sem enraizar-se; alem disso, de todas as classes da sociedade, ados artistas e
a mais pobre em almas fortes e em caracteres nobres".46 ''A arte pela arte, como tern
sido nomeada, por nao ter sua legitimidade em si e estar baseada em nada, enada. E
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devassidiia do corac;:ao e dissalw;iio do espirito. Separada do direito e do dever, culta e
cobi<;:acla como 0 mais elevado pensamento cia alma e a suprema manifestac;ao cia
humanidade, a arte ou 0 ideal, despojada da melhor parte de si mesma e reduzida a ser
apenas uma excitapio da fantasia e dOB sentidos, eo principia do pecado, a origem de
tada servidio, a fonte envenenada de onde escoam, segundo a Biblia, todas as
farniea<;oes e abominac;:6es da terra (... ). A arte pela arte, digo eu, 0 verso pelo verso,
o estilo pelo estilo, a forma pela forma, a fantasia pela fantasia - tadas estas doenc;:as
que conoern, asemelhan<;a de uma doenc;a pedicular, nossa epoca - e0 vido em todo
o seu requinte, 0 mal em sua quintessencia"Y Condena~se a autonomia cia forma e 0

direita do artista • experimentac;:ao formal pela qual ele arroga-se 0 controle do que
deveria reduzir-se a uma "execu<;:ao": "Nao desejo corrtestar a nobreza, nem a elegancia,
nem a atitude, nem 0 estilo, nem 0 gesto, nem nada do que constitui a execw;:ao de
uma obra de arte e e objeto habitual da velha critica".'8 Submetidos • demanda na
escolha de seus objetos, as artistas desforram-se na execuc;ao: "Existem pintores de
igrejas, de historia, de batalhas, de genera, au seja, grotescos au farsantes, pintares de
retratos, de paisagens, de animais, de marinas, de Venus e de fantasia. Tal pintor cultiva
o nu, urn outro, a tape~aria. Em seguida, cada urn esfor~a-se par distinguir-se par urn
dos meios que colaboram na execu~ao. Urn aplica-se ao desenho, urn outro, acor; este
capricha a composi~ao, aquele, a perspectiva, ainda urn outro, a traje au a cor local; tal
pintor brilha pelo sentimento, urn outro, pela idealidade au pelo realismo de suas
figuras; ainda urn outro, pelo acabamento dos detalhes, resgata a nulidade do tema.
Cada urn esfor~a-se par ter urn macete, determinado taJento, determinada maneira e,
com a ajuda da moda, as reputa~6es constroemRse e destroem-se".49 No oposto desta
arte separada da vida social, sem eira nem beira, a arte digna deste nome deve
subordinar-se aciencia, amoral e ajusti~a; como finalidade, deve dedicar-se a excitar
a sensibilidade moral, suscitar as sentimentos de dignidade e delicadeza, idealizar a
realidade, substituindo a coisa pelo ideal da coisa, pintando 0 verdadeiro e nao 0 real.
Em resumo, ela deve educar; para isso, em vez de transmitir "impress6es pessoais"
(como David com a Juramento do Jeu de Paume ou Delacroix), ted de restituir, como
Courbet em Os camponeses de FJagey, a verdade social e historica que, por sua vez,
poder. ser julgada par todos. ("Bastaria que cada urn de nos procedesse a uma consulta
de si mesma para estar em candi~6es de proferir, apos uma curta informa~ao, urn
julgamenta sobre qualquer que fosse a obra de arte"). so E, para coneluir, somos levados
a citar urn elogio da pequena casa individual que, infalivelmente, receberia a aprova<;:ao
maci~a das classes medias e populares: "Eu trocaria ° Museu do Louvre, as Tuileries,
a catedral Notre-Dame - e ainda par cima, a Coluna da prac;:a da Concordia - para ter
uma casa propria, uma pequena casa feita do meu jeito, da qual eu seria a {mica
ocupante, no meio de urn pequeno recinto com a extensao de urn decimo de hectare,
no qual eu teria agua, sombra, gramado e silencio. Se me passasse pela cabe~a colocar
ai dentro uma estatua, em vez de Jupiter ou de Apolo - nada tenho a ver com Esses
senhores -, em vez de panora.micas de Londres, Roma, Constantinopla au Veneza 
Deus me livre de residir em tais cidades! - eu haveria de colocar ai 0 que me faz falta:
montanha, vinhedo, pradaria, cabras, vacas, carneiros, ceifeiros, pastores". 51
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A neutraliza(ao e 0 universo dos possiveis

Diferentemente da percepc;ao nao especifica, a percepc;ao propriamente estetica da
obra de arte (que tem, evidentemente, seus graus de realiza,ao) esta dotada de um principio
de pertinencia socialmente constituido e adquirido: este principia de selec;ao fcrnece-the a
possibilidade de identificar e fixar, entre os elementos propostos ao olbar (por exemplo,
folhas au nuvens consideradas apenas como iodidos au sinais investidos de uma func;ao
de denotac;ao - "tratawse de urn choupa", "esta para vir uma tempestade"). todos as trac;os
estilisticos e apenas aqueles que, recolocados no universe das possibilidades estilisticas,
distinguem determinada maneira particular de tratar as elementos adotados, folhas au

nuvens, au seja, urn estilo como modo de representac;ao em que se exprime 0 modo de
percep,ao e de pensamento proprio de uma epoca, classe ou fra,ao de classe, de um grupo
de artistas au de urn artista particular. E impossivel dizer algo para caracterizar
estilisticamente uma obra de arte que nao pressuponha a referencia, pelo menos, implicita,
aos compossiveis, simultaneos - para distinguir uma obra de seus contemporaneos - ou
sucessivos para estabelecer sua oposic;ao em relac;ao a obras anteriores ou posteriores do

mesmo ou de outro autor. As exposic;6es dedicadas ao conjunto da obra de urn pintor ou a
urn genero (por exemplo, a "natureza-morta" na Galerie des Beaux-Arts de Bordeaux, em
1978) sao a realiza,ao objetiva deste campo de possibilidades estilistieas substituiveis,
mobilizadas ao serem "reconhecidas" as singularidades do estilo caracteristico de uma
obra de arte. Em fun,ao de uma ideia previa a respeito da obra de Mondrian e das
antecipa,6es facilitadas por essa ideia e que, segundo a demonstra,ao de E. H. Gombrieh,
o quadro intitulado 0 Boogie-Woogie em Broadwayadquire, como e costume dizer, todo
a seu semido: a "impressao de alegre abandono" proporcionado pelo jogo das manchas de
cor, vivas e fortemente contrastadas, surge apenas em urn espirito familiarizado com "uma
arte cujo suporte e a linha reta e algumas cores fundamentais, distribuidas par retangulos
cuidadosamente equilibrados", alem de ser eapaz de apreender, na diferen,a em rela,ao it
sua expectativa de "urn rigor severo", 0 equivalente do "estilo descontraido de uma musica
popular". E basta imaginar que tais caracteristicas sao atribuidas a Gino Severini que, em
algumas de suas obras, tenta exprimir "0 ritmo da musica de danc;a em composic;6es de
aparencia caotica", para perceber que, referido a este referente estiHstico, 0 quadro de
Mondrian evocaria, sem duvida, de preferencia, 0 Primeiro Concerto Brandemburgues,52

A disposic;ao estetica como aptidao para perceber e decifrar as caracteristicas
propriamente estiHsticas e, portanto, insepanivel da competencia propriamente artistica:
adquirido por uma aprendizagem explicita ou pela simples freqiiencia das obras - sobretudo,
aquelas reunidas em museu as quais, pelo fato da diversidade de suas func;6es originais e
de sua exposic;ao neutralizante em urn espac;o dedicado aarte, fazem apelo ao interesse
puro pela forma -, este controle pnitico permite situar cada elemento de urn universe de
representac;6es artisticas em uma dasse definida em relac;ao adasse constituida par todas
as representac;6es artisticas, consciente au inconscientemente, exduidas. Assim, a
apreensao dos trac;os estilisticos que fazem a originalidade estilistica das obras de uma
epoca em relac;ao as obras de outra epoca ou, no interior desta dasse, as obras de uma
escola em relac;ao a outra escola ou, ainda, as obras de urn autar em relac;ao as obras de
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sua escola ou epoca, ou, ate mesmo, de determinada maneira de pintar ou de uma obra
particular de urn autor em relac;a.o ao conjunto de sua obra, e indissociavel da apreensao
das redundancias estilisticas, ou seja, dos tratamentos tipicos da materia pictorica que
definem urn estilo. Em resumo, a captac;ao das semelhanc;as pressup6e a referencia implicita
ou explicita as diferenc;as, e inversamente; a atribuic;ao baseia-se sempre implicitamente
na referencia a "obras-testemunho", consciente ou inconscientemente adotadas, porque
elas apresentam, em urn grau particularmente elevado, as qualidades reconhecidas, de
maneira mais ou menos explicita, como pertinentes em determinado sistema de
classificac;ao. Tudo parece indicar que, ate mesmo entre os especialistas, as criterios de
pertinencia definidores das propriedades estilisticas das obras~testeffiunho permanecem,
quase sempre, em estado implicito; aleffi disso, as taxinomias esteticas instituidas
implicitamente para distinguir, classificar e colocar em ordem as obras de arte nunca
alcanc;am 0 rigor que, as vezes, as teorias esteticas tentam emprestar-Ihes.

De fata, a simples identifica<;iia aperada pela apreciadar au pela especialista, aa
procederem a atribuic;6es, nada tern de comum com a intenc;ao propriamente cientifica
de recapturar a razao imanente e a razao de ser da obra pela reconstituic;ao da situac;ao
percebida, a problematica vivenciada que eapenas a propria espac;a das posic;6es e das
tomadas de posic;ao constitutivas do campo, e na qual definiu-se - quase sempre, opondo
se - a intenc;ao artistica propria ao artista considerado. As referencias utilizadas para
semelhante trabalho de reconstruc;ao nada tern a ver com essas especies de ecos
semanticos ou de correspondencias afetivas que guarnecem 0 discurso de celebrac;ao,
mas sao os instrumentos indispensaveis para a construc;ao do campo das possibilidades
tematicas ou estilisticas em relac;ao as quais afirmou-se, objetivamente - e, em certa
medida, subjetivamente -, a passibilidade adatada pela artista. Eassim que, para
compreender 0 retorno dos primeiros pintores romanticos a arte primitiva, conviria
reconstituir todo 0 espac;o de referencia desses alunos de David portadores de barba
comprida e traje gregG que, "ao exaltarem 0 culto do antigo a que se dedicava seu mestre,
pretendiam remontar a Homero, a Biblia, a Ossian, e desprezavam como 'rococo', 'Van
Loo', 'Pompadour', 0 estilo da propria antiguidade classica":53 assim, seria possivel
encontrar as alternativas inseparavelmente eticas e esteticas - tais como a identificac;ao
do ingenuo com 0 puro e 0 natural - em relac;ao as quais eram determinadas as escolhas
e que nada tern de comum com as oposic;6es trans-historicas tao apreciadas pelas esteticas
formalistas. 54

No entanto, a intenc;ao do celebrante au do fiel nao consiste em compreender aleffi
dissa, na rotina habitual do culta destinada aabra de arte, a jaga das referencias letradas
ou mundanas exerce unicamente a func;ao de introduzir a obra na circulac;ao circular da
interlegitimac;aa: deste mada, a alusaa aa Ramalhete de flores de Jan Bruegel de Velaurs
enobrece 0 Ramalhete de flores com papagaio de Jean-Michel Picart, assim como, em
outro contexto, a referencia a este ultimo podera, por ser menos comum, levar a valorizac;ao
do primeiro. Este jogo de alus6es letradas e de analogias - reenviando, sem fim, a outras
analogias que, a semelhanc;a das oposic;6es cardeais dos sistemas miticos ou rituais, nunca
tern de justificar-se explicitando a base em que se apoiaram para estabelecer tais relac;6es
- tece em torno das obras uma rede apertada de experiencias artificiais, respondendo e
fortalecendo-se mutuamente, que faz 0 encantamento da contemplac;ao artistica: ele
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encontra-se na propria origem da "idolatria" mencionada por Proust, levando a considerar
belo "0 figurino da comediante ou 0 vestido da mulher mundana (...J, nao pela beleza do
pano, mas por tratar-se do tecido pintado por Moreau ou descrito por Balzac".55

A distancia da necessidade

Para explicar 0 crescimento, corn 0 capital escolar, da propensao ou, pelo menos, da
pretensao ern apreciar uma obra "independentemente de seu conteudo" - em confarmidade
com a afirma~ao freqliente dos individuos culturalmente mais ambiciosos - e, de urn modo
mais geral, da propensao para esses investimentos "gratuitos" e "desinteressados" exigidos
pelas obras legitimas, nao basta invocar 0 fato de que a aprendizagem escolar fornece as
instrumentos lingliisticos e as referencias que permitem exprimir a experiencia estetica e,
por essa mesma expressao, constitui-la: de fato, nesta rela~ao, afirma-se a dependencia da
disposi~ao estetica ern rela~ao as condi~6es materiais da existencia, passadas e presentes,
que sao a condi~ao tanto de sua constitui~ao, quanto de sua implementa~ao, alem do
acumulo de urn capital cultural (sancionado ou nao do ponto de vista escolar) que s6 pode
ser adquirido mediante uma especie de retirada para fora da necessidade economica. A
disposi~ao estetica - que tende a deixar de lado a natureza e a {um;ao do objeto representado,

alem de excluir qualquer rea~ao "ingenua", ou seja, horror diante do horrivel, desejo diante
do desejavel, reverencia piedosa diante do sagrado, assim como todas as respostas
puramente eticas para levar em considera~ao apenas 0 modo de representa~ao, 0 estilo,
percebido e apreciado pela compara~ao corn outros estilos - e uma dimensao da relac;ao
global corn 0 mundo e com os outros, de urn estilo de vida, em que se exprimem, sob uma
forma incognosdvel, os efeitos de condi~6es particulares de existencia: condi~ao de qualquer
aprendizado da cultura legitima, seja ele implicito ou difuso como e, quase sempre, a
aprendizagem familiar, au explicito e especifico tal como a aprendizagem escolar, estas
condic;6es de existencia caracterizam-se pela suspensao e peIo sursis da necessidade
economica, assim como pelo distanciamento objetivo e subjetivo ern rela~ao a urgencia
pratica, fundamento do distanciamento objetivo e subjetivo em rela(;:ao aos grupos
submetidos a tais determinismos.

Para atribuir aos jogos da cultura a seriedade ludica exigida por Platao - seriedade
sem espirito de serio, seriedade no jogo que pressup6e sempre urn jogo do serio -, convem
ser daqueles que, por nao terem conseguido fazer de sua existencia, a semelhan~a do artista,
uma especie de brincadeira de crian~a, prolongaram, no minimo, ate tarde e, as vezes, durante
toda a vida, a rela~ao com 0 mundo da infa.ncia (todas as crian~as come~am a vida como
burgueses, em uma rela~ao magica de poder sobre os outros e, por eles, sobre 0 mundo; no
entanto, mais au menos cedo, deixam a infancia). Eis 0 que eperfeitamente visivel quando,
par urn acidente da genetica social, surgem no universe policiado do jogo intelectual,
determinadas pessoas - estamos pensando em Rousseau ou, em outro universo, em
Tchernitchevski - que, nos jogos da cultura, introduzem pretextos e interesses que, nesse
contexto, sao improprios; que se deixam seduzir ao ponto de abdicarem do minima de
distanciamento neutralizante que faz parte da Wusio; que abordam a conjuntura das Iutas
intelectuais, objeto de tao grande numero de profiss6es de fe pateticas, como se tratasse de
uma simples questao de verdadeiro au falso, de vida ou de morte. Eis porque a propria
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logica do jogo atribuiu-Ihes, de antemiio, papeis que, apesar de tudo, oles representarao
diante daqueles que, sabendo manter-se nos !imites cia ilusao intelectual, nao conseguem
ve-Ios de outro modo, isto e, no desempenho do papel de excentrico ou de bo,a!.

Capacidade generalizada de neutralizar as urgencias habituais e suspender as
finalidades pniticas, inclina~ao e aptidao duradouras para uma pratica sem func;ao pnitica,
a disposic;ao estetica consegue constituir-se apenas em uma experiencia do mundo
desembarac;ada cia urgencia, assirn como na prarica de atividades que tern sua finalidade
em si mesmas, por exemplo, as exercicios escalares au a contemplac;:ao das obras de arte.
au dito em autras palavras, ela pressup6e 0 distanciamento ao muncio (de que 0

"distanciamento ao papel desempenhado", revelado por Goffman, e uma dimensiio

particular), que e0 principia cia experiencia burguesa do mundo. Contrariamente ao que
pode levar a erer uma representa<;:ao mecanicista, a a<;:ao pedag6gica da familia e da escola,
ate mesmo em sua dimensao mais especificamente artistica, exerce-se, no minima, tanto
atraves das condi<;:6es economicas e sociais que sao a condi<;:ao de seu exercicio quanta
atraves dos conteudos que eia inculca:56 0 universo escolar do jogo regulamentado e do
exercicio pelo exercicio nao esta - pelo menos, sob este aspecto e apesar das aparencias 

tao afastado do universo "burgues" e dos inumeraveis atos "desinteressados" e "gratuitos"
que fazem sua raridade distintiva, tais como a limpeza e a decora<;:ao de uma casa - ocasi6es
de urn desperdfcio cotidiano de cuidados, tempo e trabalho (muitas vezes, por intermedio
dos empregados domesticos); as caminhadas e 0 turismo - desiocamentos, cuja unica
finalidade consiste no exercicio do carpo e na apropria<;:ao simb6lica de urn mundo reduzido

ao estatuto de paisagem; ou ainda, as cerimonias e as recep<;:6es que acabam servindo de
pretexto para a ostentac;ao de luxuosos rituais, cemirios, conversac;6es e enfeites; sern
falar, e claro, das prciticas e do consumo na area da arte. CompreendeMse que - semelhantes
neste aspecto as mulheres da burguesia que, parcialmente excluidas dos empreendimentos
economicos, encontram sua realizaC;ao no arranjo dos cenarios da existencia burguesa,
quando elas nao procuram na estetica urn refUgio ou uma desforra - os adolescentes
burgueses, ao mesmo tempo, privilegiados economicamente e excluidos (provisoriamente)
da realidade do poder economico, opoem, as vezes, ao mundo burgues do qual, realmente,
nao conseguem apropriar-se, uma recusa de cumplicidade que encontra sua expressao
privilegiada na propensao para a estetica ou para 0 estetismo.

o poder economico e, antes de tudo, 0 poder de colocar a necessidade economica a

distancia: eis porque, universalmente, sua afirma<;:ao consiste na destruic;ao das riquezas, no
gasto ostentat6rio, no desperdicio e em todas as formas do luxe gratuito. Eassim que, tendo
deixado de transfarmar a existencia inteira, asemelhan<;:a da aristocracia da corte, em uma
exibi<;:ao continua, a burguesia constituiu a oposi<;:ao entre pagante e gratuito, interesseiro e
desinteressado, sob a forma da oposi<;:ao - que, segundo Weber, e a sua caracteristica pr6pria
- entre lugar de trabalho e moradia, dias uteis e dias feriados, exterior (masculino) e interior
(feminino), neg6cios e sentimento, industria e arte, mundo da necessidade economica e
mundo da liberdade artistica arrancado, pelo poder economico, desta necessidade.

o consumo material ou simb6lico da obra de arte constitui uma das manifesta<;:6es
supremas da abastam;a no sentido de condic;iio e, ao mesmo tempo, de disposiC;iio que a
linguagem comum atribui a esta palavra.57 0 desprendimento do olhar pure niio pode ser
dissociado de uma disposi<;:ao geral para 0 "gratuito", para 0 "desinteressado", produto
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paradoxal de urn condicionamento econ6mico negativo que, atraves das facilidades e
liberdades, engendra a distancia da necessidade. Por isso mesmo, a disposi,ao estetiea
define-se, tambern, do ponto de vista objetivo e subjetivo, em relac;:ao as outras disposic;:6es:
a distancia objetiva em relac;:ao a necessidade, e a quem se encontra ai confinado, e
acampanhada par urn distanciamento intencional que reduplica, pela exibi,ao, a liberdade.
A medida que aumenta a distancia objetiva a necessidade, 0 estilo de vida torna-se cada
vez mais 0 produto do que Weber designa como uma "estilizac;:ao da vida", expediente
sistematico que orienta e organiza as mais diversas praticas, por exemplo, escolha do
vinho de determinada safra e de urn queijo, ou decara,ao de uma casa de campo. Enquanto
afirrnac;:ao de urn poder sobre a necessidade dominada, ele traz sernpre em seu bojo a
reivindicac;:ao de uma superioridade legitima sobre aqueles que, por nao saberern afirmar
o desprezo pelas contingencias no luxo gratuito e no desperdicio ostentat6rio, permanecem
dominados pelos interesses e pelas urgencias comuns: os gostos de liberdade s6 podem
afirmar-se como tais em relac;:ao aos gostos de necessidade que, deste modo, sao levados a
ordem da estetica, portanto, constituidos como vulgares. As possibilidades de contestac;:ao
desta pretensao aristocratica, em relac;:ao a qualquer outra, sao menores ja que a relac;:ao
da disposic;:ao "pura" e "desinteressada" com as condic;:6es que a tornarn possivel, ou seja,
com as mais raras condic;:6es rnateriais da existencia por estarem mais desembarac;:adas da
necessidade econ6mica, tern todas as possibilidades de passar desapercebida; assim, 0

privilegio portador de maior classe tern 0 privilegio de aparecer como 0 mais bern
fundamentado na natureza.

osenso estetico como senso da distin~ao

Assim, a disposic;:ao estetica e a dimensao de uma relac;:ao distante e segura com 0

mundo e com os outros que pressup6e a seguranc;:a e a distancia objetivas; a manifestac;:ao
do sistema de disposic;:6es que produzern os condicionamentos sociais associados a uma
classe particular de condic;:6es de existencia quando eles assumem a forma paradoxal da
maior liberdade concebivel, em deterrninado momento, em relac;:ao as restric;:6es da
necessidade econ6mica. No entanto, ela e, tambem, a expressao distintiva de uma posic;:ao
privilegiada no espac;:o social, cujo valor distintivo determina-se objetivamente na relac;:ao
com express6es engendradas a partir de condic;:6es diferentes. Como toda a especie de
gosto, ela une e separa: sendo 0 produto dos condicionamentos associados a uma classe
particular de condic;:6es de existencia, ela une todos aqueles que sao 0 produto de condic;:6es
semelhantes, mas distinguindo-os de todos os outros e a partir daquilo que tern de mais
essencial, ja que 0 gosto e 0 principio de tudo 0 que se tern, pessoas e coisas, e de tudo 0

que se e para os outros, daquilo que serve de base para se classificar a si mesmo e pelo
qual se e classificado.

Os gostos (ou seja, as preferencias manifestadas) sao a afirmac;:ao pratica de uma
diferenc;:a inevitavel. Nao e por acaso que, ao serem obrigados a justificarem-se, eles
afirmam-se de maneira totalrnente negativa, pela recusa oposta a outros gostoS:58 em
materia de gosto, mais que em qualquer outro aspecto, toda determinac;:ao e negac;:ao;59 e,
sem duvida, os gostos sao, antes de tudo, aversao, feita de horror ou de intolerancia visceral
("da ansia de vomitar"), aos outros gostos, aos gostos dos outros. Gostos e cores nao se
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discutem: 0 motivo nao e tanto pelo fato de que, na natureza, ha gostos para tudo, mas
porque cada gosto pretende estar baseado na natureza - e 0 e praticamente, sendo habitus
-, lan<;ando os outros no escandalo da contranaturalidade. A intolerancia estetica exerce
violencias terriveis. A aversao pelos estilos de vida diferentes e, sem duvida, uma das mais
fortes barreiras entre as classes: como born testemunho, temos a homogamia. E, para
aqueles que julgam ser detentores do gosto legitimo, 0 mais intoleravel 0., acima de tudo,
a reunHio sacrilega dos gostos que, par ordem do gosto, devem estar separados. 0 mesmo
0. dizer que os jogos de artistas e de estetas e suas lutas pelo monop6lio da legitimidade
artistica sao menos inocentes do que possa parecer: nao ha luta a prop6sito da arte cuja
pretexto nao seja, tambern, a imposi\ao de uma arte de viver, au seja, a transmuta\ao de
determinada maneira arbitraria de viver em maneira legitima de existir que, por sua vez,
atira qualquer outra maneira de viver na arbitrariedade.60 0 estilo de vida de artista e
sempre urn desafio lan,ado ao estilo de vida burgues, cuja irrealidade e, ate mesmo, absurdo,
pretende manifestar por uma especie de demonstra\ao pratica da inconsistencia e futilidade
do prestigio e dos poderes que ele persegue: a rela\ao neutralizante com 0 mundo que
define por si a disposi\ao estetica contem a desrealiza\ao do espirito de seriedade implicado
nos investimentos burgueses. Como os julgamentos visivelmente eticos daqueles que naa
possuem os recursos para transformar a arte no fundamento de sua arte de viver, para
observar 0 mundo e os outros atraves das reminiscencias literarias ou das referencias
pict6ricas, os julgamentos "puros" e puramente esteticos do artista e do esteta encontram
sua origem nas disposi,6es de urn ethos;" no entanto, pelo fato da legitimidade que lhes
e reconhecida, com a condi\ao de que permane\a desconhecida sua rela\ao com as
disposi\oes e com os interesses proprios a urn grupo definido por urn elevado capital
cultural e urn reduzido capital economico, eles fornecem uma especie de limite absoluto
ao jogo necessariamente indefinido dos gostos relativizando-se mutuamente; assim, por
uma reviravolta paradoxal, contribuem para legitimar a pretensao burguesa a "distin\ao
natural" como absolutizafao da diferenfa.

As tomadas de posi\ao, objetiva e subjetivamente, esteticas - par exemplo, a cosmetica
corporal, 0 vestuario ou a decora\ao de uma casa - constituem outras tantas oportunidades
de experimentar ou afirmar a posi\ao ocupada no espa\o social como lugar a assegurar au
distanciamento a manter. Eevidente que nem todas as classes sociais estao preparadas e sao
levadas, em condi~oes semelhantes, a entrar no jogo das recusas que rejeitam outras recusas,
das supera~6es que superam outras superac;6es; alem disso, as estrategias que visam
transformar as disposi~6es fundamentais de urn estilo de vida em sistema de prindpios
esteticos, as diferen\as objetivas em distin~6es eletivas, as op\6es passivas, constituidas em
exterioridade pela logica das rela\oes distintivas, em tomadas de posic;ao conscientes e eletivas,
em opc;6es esteticas, estao, de fato, reservadas aos membros da classe daminante e, ate
mesmo, a mais elevada burguesia, ou aos inventores e profissionais da "estiliza\ao da vida"
que sao os artistas - alias, os unicos em condi\6es de transformar sua arte de viver em uma
das belas artes. Ao contrario, a entrada da pequena burguesia no jogo da distinc;ao marca-se,
entre outros indicios, pela ansiedade que suscita a sentimento de prestar-se a classifica<;ao
ao entregar ao gosto dos outros determinados indicios tao seguros de seu proprio gosto
quanto roupas, moveis ou urn simples par de poltronas, como e a caso em urn romance de
Nathalie Sarraute. Quanto as classes populares, sua unica fun\ao no sistema das tomadas de
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posi~ao esteticas e, certamente, a de contraste e ponto de referenda negativo em rela~ao ao
qual se definem, de nega~ao em nega~ao, todas as esteticasY Ignorando ou recusando a
maneira e 0 estilo, a "estetica" (em si) das classes populares e das fra~6es mais desprovidas
culturalmente das classes medias constitui como "lindo", "mimoso", "adoravel" (de
preferenciaa "belo") 0 que ja e constituido como tal na "estetica" dos calendcirios distribuidos

pelos Coneios e dos cart6es postais: par-do-sol ou menina brincando com urn gato, dan~a
folclorica ou quadro de mestre, primeira comunhao ou procissao de crian~as. A inten~ao de
distin~ao aparece com 0 estetismo pequeno-burgues que, deleitando-se com todos os
substitutos pobres dos objetos e das pniticas chiques - madeira esculpida e seixos pintados,
rata e rafia, artesanato e fotografia de arte - define-se contra a "estetica" das classes populares
ao rejeitar seus objetos de predile~ao, temas dos "cramos" - tais como paisagens de montanha,
par-do-sol no mar e na orla dos bosques - ou das fotografias-lembran,a: primeira comunhiio,

GrMico 2 - A disposi,iio estetica na pequena burguesia
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Os diferentes objetos foram hierarquizados para as diferentes fra~6es de classe segundo a porcentagem
de sujeitos que opinaram ser possivel tirar, a partir desses objetos, uma bela fota.
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monumento ou quadro celebre (ef. GrMico 2). Em materia de fotografia, este gosto orienta
se para objetos semelhantes aos cia "estetica" popular, mas ja parcialmeote neutralizados
pela referenda, mais ou menos explicita, a uma tradic;:ao pict6rica ou por uma intenc;:ao
visivel de busca que associa 0 pitoresco social (teceHio no tear, briga de mendigos, danc;:a
folcl6rica) com a gratuidade formal (seixos, corda, casca de arvore)." E e significativo que a
arte media por excelencia encontre urn de seus objetos de predilec;:ao em urn dos espetaculos
mais caracteristicos cia "cultura media" (em companhias de circo, operetas e touradas); a
dan,a folcl6rica (ja se sabe que esta e particularmente apreciada pelos operarios qualificados
e contramestres, pelos quadros medias e as empregados).64 Como 0 registro fotognlfico do
pitoresco social, cuja objetivismo populista coloca adistftncia as classes populares,
constituindo-as em objeto de contemplac;:ao au, ate meSilla, de comisera~ao ou indigna~ao,

o espetaculo do "povo" dando-se a si mesmo em espetaculo, por exemplo, na dan,a folcl6rica,
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e uma oportunidade de experimentar a rela~ao da proximidade distante, sob a forma da
desrealiza~ao operada pelo realismo estetico e pela nostalgia populista que e uma dimensao
fundamental da rela~ao da pequena burguesia com as classes populares e com suas tradi~6es.

No entanto, este estetismo "medio" serve, por sua vez, de contraste aos mais advertidos dos
membras das novas fra~6es das classes medias que recusam seus objetos favoritos e, tambem,
aos professores do ensino secundario, cujo estetismo de consumidores (sua pratica da
fotografia e das outras artes e relativamente reduzida) afirma-se capaz de constituir
esteticamente qualquer objeto, com exce~ao daqueles que sao constituidos pela "arte media"
dos pequeno-burgueses (como 0 teeelao e a dan,a folcl6riea, objetos remetidos ao
"interessante").6S Estetas em inten~ao, eles testemunham claramente por suas recusas
distintivas que possuem 0 contrale pnitico das rela~6es entre os objetos e os grupos, contrale
que se encontra na origem de todos os julgamentos da forma atraves da expressao "isso e
coisa de..." (aisso e coisa de pequeno-burgues", "isso e coisa de novo-rico", etc.), sem terell
condi~6es de executar a fa~anha que consiste em declarar belos os objetos mais marcantes
da "estotiea" popular (primeira comunhao) ou pequeno-burguesa (maternidade, dan,a
folcl6rica); no entanto, em decorrencia das rela~6es de vizinhan~a estrutural, eles sao levados,
espontaneamente, a detestaHlos.

De fato, as escolhas esteticas explicitas constituem-se, muitas vezes, por oposi~ao
as escolhas dos grupos mais pr6ximos no espa~o social, com quem a concorrencia e mais
direta e imediata e, sem duvida, de modo mais precis0, em rela~ao aquelas, entre tais
escolhas, em que se wrna mais evidente a inten~ao, percebida como pretensao, de marcar
adistin~ao em rela~ao aos grupos inferiores - par exemplo, para os intelectuais, os Brassens,
Ferrat ou Ferre dos professores primarios. Assim, a titulo de bern cultural mais ou menos
universalmente acessivel (como a fotografia) e realmente comum (e raro que, em
determinado momento, alguem nao tenha ficado exposto ao "sucesso" da hora), a can~ao

faz apelo, entre aqueles que entendem marcar sua diferen~a, uma vigilancia bern particular:
segundo parece, as intelectuais, artistas e professores do eosino superior hesitam entre a
recusa ern bloco do que, na melhor das hip6teses, so podera ser uma "arte media" e uma
adesao seletiva, prapicia a manifestar a universalidade de sua cuI tura e de sua disposi~ao

estetica;66 por sua vez, as empresarios e as membros das profiss6es liberais, pouco
prapensos a can~ao chamada intelectual, marcam seu distanciamento em rela~ao a can~ao

COillum, rejeitando com aversao as can~6es mais divulgadas e mais "vulgares" 
Compagnons de 1a Chanson, Mireille Mathieu, Adamo ou Sheila - e abrindo uma exee,ao
para os cantores mais antigos e consagrados (tais como Edith Piaf ou Charles Trenet) ou
mais aparentados com a opereta au bel canto. No entanto, as classes medias e que
encontram na can~ao (assim como na fotografia) uma oportunidade de manifestar sua
pretensao artistica recusando os cantores favoritos das classes populares, tais como Mireille
Mathieu, Adamo, Aznavour ou Tina Rossi, e afirmando sua preferencia pelos cantores que
tentam enobrecer este genera "menor": e assim que os professores primarios nunca se
distinguem tanto das outras fra~6es da pequena burguesia quanto neste campo em que 
em melhores condi~6es do que no terreno da arte legitima - eles podem investir suas
disposi~6es escolares e afirmar seu gosto proprio na escolha dos cantores que prop6em
uma poesia populista na tradi~ao da escola primaria, tais como Douai e Brassens (que
estava inscrito, ha alguns anos, no programa da Ecole normale superieurede Saint-Cloud)Y
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Observa-se, na mesma 16gica, que a pequena burguesia em declinio rejeita,
sistematicamente, as virtudes - ou seja, divertido, requintado, distinto, artistico, pleno
de fantasia - que, de born grado, a nova pequena burguesia atribui a si mesma. Por sua
vez, esta manifesta sua pretensao estetica pela recusa das constelal;oes mais tipicamente
"burguesas" e par urn cuidado em avanl;ar na contramao dos julgamentos comuns que
deixam urn enarme espal;o para as profissoes de fe esteticas: dai, por exemplo, a prop6sito
das qualidades do amigo ou do lar, determinadas combinal;oes pintalgadas, tais como
"artistico, sociavel, divertido, confortavel, facilidade de arrumar, pleno de fantasia"
(Caixeiro viajante, Paris), "dinamico, born astral, distinto, afetado, caloroso, pleno de
fantasia" (Diretor de galeria, UHe), "dinamico, requintado, obstinado, confordvel,

harmonioso, intimo" (Radialista, Lille). Ainda, pela mesma 16gica, os membros das
profissoes liberais sao levados a distinguir-se dos recem-chegados aburguesia, rejeitando
as qualidades que marcam melhor os tral;0s de urn espirito ambicioso com desejo de
promover-se socialmente, tais como "obstinado", "born astral" (muitas vezes, escolhidos

pelos quadros administrativos) ou os adjetivos mais "pretensiosos" (por exemplo,
"distinto" ou "requintado") adotados, frequentemente, pela nova pequena burguesia.

Podemos, tambern, pressupor que a afirma,ao da onipotencia do olhar estetico que
se encontra entre os professores de ensino superior - au seja, as mais inclinados a dizer que

todos os objetos propostos podem ser objeto de uma bela fotografia, alem de professarem
seu reconhecimento da arte moderna ou do estatuto artistieo da fotografia - seja muito mais
tributaria da intenl;aO de distin~ao que de urn verdadeiro universaJismo estetico. Eis 0 que
nao escapa aos mais libertinos dos produtores de vanguarda que, dispondo da autoridade
suficiente para questionar, se necessario, 0 proprio dogma da onipotencia da arte,68 estao
bern posicionados para reconhecer, nesta "opt;-ao", 0 efeito de uma li~ao aprendida e a
preocupa~ao em nao ficarem marcados par reeusas antecipadamente condenadas: "Quem
poderia fazer esta afirmat;-ao: quando observo urn quadro, nao me interesso pelo que ele
representa? - Neste momento, 0 tipo de pessoa pouco culta em arte. Isso e dpieo de alguem

que nao tern qualquer ideia do que e a arte. Hci vinte anos, mas nem sei se ha vinte anos, as
pintores abstratos teriam afirmado isso, nao ereio. Trata-se bern de urn tipo ignorante e que
diz: nao sou urn imbecil; 0 que conta e que isso seja bonito" (Pintar de vanguarda, 35 anos) ,
De qualquer modo, eles sao os unicos que tern a possibilidade de impor-se a proeza necessaria
para operar, par uma recusa de todas as recusas, a recupera~ao par6dica au sublimante dos
proprios objetos recusados pelo estetismo de grau inferior. A "reabilita,ao" de objetos
"vulgares" sera tanto mais arriscada, assim como mais "rentavel" quanto menor for a distancia
no espa~o ou no tempo social e quanto mais faceis de "reeuperar" forem as "horrores" do
kitsch popular em rela,ao aos do simile pequeno-burgues, do mesmo modo que as
"abomina,6es" do gosto burgues podem ser consideradas "divertidas", desde que estejam
suficientemente afastadas no passado para deixarem de ser "comprometedoras".

Bastara indicar que - alem daqueles objetos propostos ao julgamento que ja estavam
constituidos na data da pesquisa, seja por esta au aquela tradil;:ao pict6rica (por exemplo, a
arrnat;-ao rnetaIica dos Leger ou Gromaire; a briga de mendigos, variante de urn velho tema da
pintura realista amplamente retomado em foto; ou 0 baldio de a<;:ougue), seja pela tradi<;:ao
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fotografica (por exemplo, teceHio no tear, dan<;a folcl6rica, casca de arvore) - a maior parte
dos objetos "quaisquer" foram constituidos, desde a epoca da pesquisa, por este ou aquele
pintor de vanguarda (tais como 0 por~dowsol no mar de Richer que, a partir de fotografias,
pinta algumas paisagens tipicamente romiinticas - ou de Long e Fulton, pintores ingleses,

que transformam as fotografias em paisagens com inten<;ao "conceitual" ou, ate mesmo, em
LandArt; ou 0 acidente de transito de Andy Warhol; ou a briga de mendigos com os mendigos,
em pleno sono, na Bowery, dos hiper~realistas norte-americanos; ou a primeira comunhao
do album de familia de Boltanski, etc.). as unicos objetos nao "recuperados" e,
provisoriamente, "irrecuperaveis" tern a ver com os temas privilegiados do estetismo do
primeiro grau - teceHio no tear, dan<;a folcl6rica, casca de arvore, mulher amamentando: sem

suficiente distanciamento, eles sao menOs propidos aexibi<;ao de urn pader absoluto de
constitui<;ao estetica; e menos favoraveis amanifesta<;ao da distancia, encontram-se, em
particular, sob a amea<;a de serem considerados como inten<;6es de primeiro grau. A
reapropria<;ao sera tanto mais dificil na medida em que a estetica em si - que the serve de
referenda - denunciar, de modo mais manifesto, a reconhecimento da estetica dominante e
na medida em que a distancia distintiva COffer maior risco de passar despercebida.

a artista ainda esta de acordo com 0 "burgues" neste ponto: prefere a "ingenuidade"
a"pretensao".69 a "povo" tern 0 merito essencial de ignarar as pretensoes em rela<;ao a

arte (au aa pader) que inspiram as ambi,6es da "pequena-burgues"; sua indiferen,a conrem
o reconhecimento tacito do monop6lio. Eis porque, frequentemente. na mitologia dos
artistas e dos intelectuais - que, no termo de suas estrategias de oposi<;ao e de dupla

nega<;ao, voltam a encontrar, as vezes, seus gostos e suas opini6es -, ele desempenha urn
papel que naa e assim taa diferente daquele que era atribufda aa campanes pelas idealagias
conservadoras da aristocracia declinante.

Ascendencia de nobreza cultural

Se as varia<;6es do capital escolar sao sempre estreitamente associadas as varia<;6es
da competencia, ate mesmo, em dominios - par exemplo, cinema e jazz - que nao sao
ensinados, nem controlados diretamente pela institui<;ao escolar, ocorre que, no caso de
capital escalar equivalente, as diferen,as de origem sacial (cujas "efeitas" ja se exprimem
nas diferen<;as de capital escolar) estao associadas a diferen<;as relevantes. Estas serao
tanto mais importantes e visiveis (salvo em niveis escolares mais elevados em que a efeito

de sobre-sele<;ao tende a neutralizar as diferen<;as de trajet6ria), em dais aspectos: em
primeiro lugar, quanta menor for a recurso nao a uma compet{~nciaestrita e estritamente
controlavel, mas sobretudo a uma especie de familiaridade com a cultura e, em segundo
lugar, quanto maior for a distancia do individuo em rela<;ao aos universos mais "escalares"
e mais "chissicos" para se aventurar em regi6es menos legitimas e mais "arriscadas" da
cultura chamada "livre". Par nao ser ensinada pela escola, embora receba valor no mercado
escolar, esta pode obter, em varias oportunidades, urn altissimo rendimento simb6lico e
proporcionar urn grande beneficia de distinc;ao. a peso relativo do capital escolar no sistema
dos fatores explicativos pode ser, inclusive, muito mais reduzido que 0 peso da origem

social quando s6 e solicitado aos entrevistados para exprimirem uma familiaridade
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estatutaria com a cultura legitima au em vias de legitimayao, relayao paradoxa!, feita da

mistura de certeza com ignorancia (relativa) em que se afirmam as verdadeiros direitos da
burguesia, avaliados pela antiguidade,

A parcela daqueles que, no caso de capital escoJar iguaJ, afirmam conhecer, no

minimo, doze das obras musicais propostas, cresce mais nitidamente que a parcela daqueles

que podem dtar 0 nome de doze compositores, pelo menDs, quando se avan~a das classes

populares para a classe dominante - a diferen~a e bastante atenuada entre os detentores de

urn diploma de ensino superior (d. Tabela 4). Apesar de sua menor amplitude, a mesma

16gica preside as diferen~as segundo 0 sexo: enquanto, em materia de compositores, nao

ha registro de tais diferen~as entre individuos oriundos da mesma classe, elas sao elevadas

em favor das mulheres no que diz respeito afamiliaridade com as obras, em particular, nas

classes medias e superiores (nas classes populares, e para ambos os sexos, tal conhecimento

e bastante reduzido); nas duas categorias mais feminizadas, ou seja, os serviyos medico

sociais e as secretarias, a totalidade das pessoas entrevistadas afirma conhecer, no minimo,

tres das obras propostas. Esta diferen~a na rela~ao vivida ou declarada a musica explica-se,

sem duvida, em parte, pelo fato de que, na divisao tradicional dos papeis entre os sexos, a

familiaridade com as coisas da arte e da literatura e atribufda as mulheres.

As diferen~as associadas aorigem social sao, tambem, marcantes em relayao ao

conhecimento dos diretores de filmes que, no caso do nive! de instruc;:ao igual, sera tanto

mais elevada quanto mais alta for a origem social. Do mesmo modo, a parcela daqueles que

afirmam a possibilidade de tirar uma bela fotografia corn objetos "feios" ou insignificantes

cresce, no caso de nivel igual, com a origem social. Sera necessario dizer que, aos diferentes

Tabela 4 - a conhecimento dos compositores e das obras musicais

Diploma Origem social Numero de compositores conhecidos Numero de obras conhecidas

0-2 3-6 7-ll 12 e + Total 0-2 3-6 7-ll 12e + Total

semdipl. CL populares 69,5 23,5 5,5 1,5 100 32,5 48,S 17,5 1,5 100
CEP, CAP CI. m~dias 68,5 21,0 8,5 2,0 100 21,0 55,0 19,5 4,5 100

CL superiores 46,0 25,0 8,5 20,S 100 12,5 33,5 29,0 25,0 100

Conjunto 67,0 22,0 7,5 3,5 100 24,S 51,0 19,5 5,0 100

BEPC CL populares 57,5 IS,S 23,0 4,0 100 IS,S 27,0 50,0 7,5 100
CI. m~dias 48,5 35,S 9,5 6,5 100 8,5 43,0 34,S 14,0 100
CI. superiores 31,5 41,S 13,5 13,5 100 8,0 31,S 41,0 19,5 100

Conjumo 44,5 34,0 13,0 8,5 100 9,5 37,0 39,0 14,5 100

BaccaJaureat CL populares 11,0 59,S 18,5 11,0 100 33,0 52,0 15,0 100
CL medias 19,0 32,0 38,0 11,0 100 3,5 26,5 51,0 19,0 100
CL superiores 21,S 21,5 37,S 19,5 100 5,0 19,5 42,S 33,0 100

Conjullto 18,5 32,S 35,S 13,5 100 3,5 25.5 48,S 22,5 100

Petite ecole Cl. populares 20,0 70.0 10,0 100 30,0 60,0 10,0 100
est. superiores Cl. medias 16,0 22,S 51,S 10,0 100 13,0 19,5 54,S 13,0 100
nao tenninados CI. superiores 17,5 11,5 39,0 32,0 100 11,5 11,5 33,5 43,S 100

Conjumo 17,5 13,5 45,5 23,S 100 11,0 15,5 42,0 31,5 100

Licence, Cl. populares 35,0 32,S 32,S 100 7,0 66,S 26,S 100
agregation, Cl. medias 7_0 15,0 47,S 30,S 100 22,0 49,0 29,0 100
grande ecole Cl. superiores 7,5 IS,S 44,S 32,5 100 8,0 13,5 38,5 40,0 100

Conjunto 7,0 16,5 44,S 32,0 100 5,5 15,0 43,0 36,5 100
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modos de aquisi<;ao, correspondem tambem diferen<;as na natureza das obras preferidas? As

diferen<;as relacionadas com a origem social tendem a crescer a medida que for aumentando
a afastamento do centro do alva da a<;ao escolar, quando se passa da literatura para a pintura
ou a musica c1assica e, a fortiori, para 0 jazz au a ane de vanguarda.70 Aqueles que adquirem,
pela e para a escola, 0 essencial de seu capital cultural fazem investimentos culturais mais
"c1issicos" e menos arriscados que as pessoas que receberam umaimpJrtame heran<;aeultural.

Assim, por exemplo, se, entre os membros da classe dominante, titulares dos
mais elevados diplomas (agregation au diploma de grande ecole), e COllum evitar sempre
a cita<;ao de certas obras ou determinados pintores tipicos da cultura media, tais como

Buffet ou Utrillo, possuir urn conhecimento aprofundado dos compositores e orientar
suas preferencias para 0 Cravo bern temperado ou 0 Passaro de fogo, os originarios das
classes populares ou medias fazem, com maior freqiiencia, escolhas que marcam seu
respeito por uma cultura mais "escolar" (Goya, Da Vinci, Bruegel, Watteau, Rafael) e
subscrevem, em uma fra<;ao nao desprezivel (25%), 0 julgamemo segundo 0 qual "a

pintura e algo muito mais dificil", enquanto os originarios da classe dominante conhecem
urn maior numero de obras e, com maior freqiiencia, escolhem obras mais afastadas da
cultura "escolar" (Braque, 0 Concerto para a mao esquerda). Do mesmo modo, alguns
membros da pequena burguesia estabelecida (artesaos, pequenos comerciantes,
empregados, quadros medios), detentores de urn capital escolar relativamente baixo
(igual au inferior ao BEPC), fazem escolhas que trazem a marca nitida de sua trajet6ria.
Assim, aqueles que se encomram em ascensao manifestam, de varios modos, seu respeito

pela cultura legftima - por exemplo, com maior freqiiencia do que os outros, eles aprovam
este julgamento: "a pintura e bela, mas diffcil" - e escolhem obras tipicas do gosto media
(Buffet, Utrillo) ou, ate mesmo, popular (Danubio azul). Ao contrario, aqueles cujo pai
pertencia as classes superiores manifestam, no caso de capital escolar equivaleme, uma
maior familiaridade com as obras musicais (apesar de nao conhecerem melhor as nomes
de compositores), do mesmo modo que afirmam, com maior freqiiencia, apreciar os
impressionistas, tendo visitado com uma assiduidade urn pouco maior os museus e
escolhido, mais freqtientemente, obras consagradas pela escola (Rafael ou Da Vinci).

As maneiras e a maneira de adQuirir

Adquirida na relac;:ao com determinado campo que funciona como instancia de
incu1cac;:ao e, ao mesmo tempo, como mercado, a competencia cultural (au lingtiistica)

continua sendo definida par suas condic;:6es de aquisic;:ao que, perpetuadas no modo de
utilizac;:ao - ou seja, em determinada relac;:ao com a cultura ou com a lingua - funcionam
como uma especie de "marca de origem" e, tornando-a solidaria de certo mercado,

contribuem ainda para deflnir 0 valor de seus produtos em diferentes mercados. Dito em
outras palavras, atraves de indicadores - tais como, nivel de instruc;:ao ou origem social,
au, mais exatamente, na estrutura da relac;:ao que os une -, apreendem-se tambem modos
de produc;:ao do habitus culto, principios de diferenc;as nao somente nas competencias
adquiridas, mas igualmente nas maneiras de implementa-las, conjunto de propriedades
secundarias que, par serem reveladoras de condic;6es diferentes de aquisic;ao, estao
predispostas a receber valores muito diferentes nos distintos mercados.



Sabendo que a maneira e uma manifestac;:ao simb6lica, cujo sentido e valor dependem
tanto daqueles que a percebern quanto daquele que a produz, compreende-se que a maneira
de usar bens simb6licos e, em particular, daqueles que sao considerados como os atributos
da excelencia, constitui urn dos marcadores privilegiados da "classe", ao mesmo tempo

que 0 instrumento por excelencia das estrategias de distinc;:ao, ou seja, na linguagem de
Proust, da "arte infinitamente variada de marcar as distancias". A ideologia do gosto natural
opoe, atraves de duas modalidades da competencia cultural e de sua utiliza<;iio, dois modos
de aquisic;:ao da cultura: 71 0 aprendizado total, precoce e insensivel, efetuado desde a
pequena infiincia no seio da familia e prolongado pela aprendizagem escolar que 0 pressup6e
e 0 completa, distingue-se do aprendizado tardio, metodico e acelerado, nao tanto 

conforme 0 apresenta a ideologia do "verniz" cultural- pela profundidade e durabilidade
de seus efeitos, mas pela modalidade da rela<;iio com a linguagem e a cultura que ele tende
a inculcar como suplemento.72 Ele confere a certeza de si, correlata da certeza de deter a
legitimidade cultural e a abastan(:a, a qual serve para identificar a excelencia: ele produz a
rela<;iio paradoxal, feita de certeza na ignoriincia (relativa) e de desenvoltura na familiaridade
que os burgueses da velha cepa mantem com a cultura, especie de bern de familia, do qual

eles se sentem os legitimos herdeiros.
A competencia do "connaisseur", controle inconsciente dos instrumentos de

apropria<;iio que e 0 produto de uma lenta familiariza<;iio e serve de fundamento it familiaridade
com as obras, e uma "ane", contrale pratico que, asemelhanc;:a de uma arte de pensar ou de
viver, s6 pode ser transmitida. exclusivamente, par preceitos ou prescric;:6es, e cuja
aprendizagem pressup6e 0 equivalente do contato prolongado entre a disdpulo e 0 mestre

em urn ensino tradicional, ou seja, 0 contato repetido com obras culturais e pessoas cultas.
E do mesmo modo que 0 aprendiz au 0 disdpulo pode adquirir inconscientemente as regras

da arte. incluindo as que nao sao conhecidas explicitamente pelo proprio mestre, mediante
urn verdadeira questionamento de si mesmo, excluindo a analise e a selec;:ao dos elementos
da conduta exemplar, assim tambern 0 apreciador de arte pode, abandonando-se de algum
modo aobra, interiorizar seus prindpios de construc;:ao sem que estes sejam levados asua
consciencia e formulados ou formulaveis enquanto tais, 0 que estabelece a verdadeira diferenc;:a
entre a teoria da arte e a experiencia do entendido. muitas vezes. incapaz de explicitar os
prindpios de seus julgamentos. Ao contrario, toda aprendizagem institucionalizada pressup6e
o minima de racionalizac;:ao que deixa seu vestigio na relac;:ao com os bens consumidos. 0
prazer soberano do esteta pretende dispensar os conceitos. Ele op6e-se tanto ao prazer sem
pensamento do "naif" (exaltado pela ideologia atraves do mito do olhar novo e da infancia)
quanto ao presumido pensamento sem prazer do pequeno-burgues e do "novo-rico", expostos
continuamente a estas formas de perversao ascetica que levam a privilegiar 0 saber em
detrimento da experiencia, a sacrificar a contemplac;:ao da obra ao discurso sobre a obra, a
aisthesis aaskesis, amaneira dos cinefilos que sabem tudo 0 que se deve saber sobre filmes
nao assistidos por eles.73 Sabe-se, no entanto. que a verdade do sistema escolar nao se realiza
completamente: 0 essencial do que a Escola transmite e adquirido, tambern, como

suplemento. asemelhanc;:a do sistema de classificac;:ao que 0 sistema escolar inculca atraves
da ordem em que ele imp6e os saberes au atraves dos pressupostos de sua organizac;:ao
(hierarquia das disciplinas, se<;6es, exercfcios, etc.) ou de seu funcionamento (modalidade

de avaliac;:ao, sanc;:6es. etc.). Mas, ele cleve operar sempre, por exigencia da transmissao, a
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minimo de racionaliza<;ao do que transmite: assim, par exemplo, no lugar dos esquemas
praticos de classifica<;ao, sempre parciais e associados a contextos praticos, ele coloca
determinadas taxinomias explicitas e padronizadas, fixadas de uma vez por todas sob a
forma de esquemas sinoticos ou de tipologias dualistas (par exemplo, "classicas"/
"romanticas") e inculcadas expressamente, portanto, conservadas na memoria sob a forma
de saberes suscetiveis de serem restituidos, de maneira quase identica, por todos os agentes
submetidos asua a<;ao. 74 Ao fornecer os instrumentos de expressao que permitem aplicar a
ardem do discurso quase sistematico as preferencias praticas e organiza-Ias expressamente
em torno de prindpios explicitos, ele torna possivel 0 controle simb6lico (mais au menos
adequado) dos principios praticos do gosto, por uma opera,ao completamente analoga aquela
que e realizada pela gramatiea, ao racionalizar, em quem ja a possui, 0 "senso da beleza",
dando-Ihe 0 meio de referir-se a regras (por exemplo, as da harmonia ou da retorica), a
preceitos e a receitas, em vez de se confiar as vicissitudes da improvisa<;ao; alem disso, no
lugar da quase-sistematicidade intencional de uma estetiea erudita, coloca a sistematicidade
objetiva da estetica em si produzida pelos principios pr:iticos do gosto. A virtualidade do
academieismo e confinada, como se ve, em toda pedagogia racional que tende a transformar
em urn corpo doutrinal de normas e f6rmulas explicitas e explicitamente ensinadas, mais
freqiientemente negativas que positivas, 0 que uma aprendizagem tradicional transmite sob
a forma de urn estilo global diretamente apreendido nas praticas. Mas, sobretudo - e tal e 0

principio do santo horror dos estetas pelos pedagogos e pela pedagogia -, 0 ensino racional
da arte proporciona substitutos aexperiencia direta, oferece atalhos ao longo trajeto da
familiariza<;ao, tarna possiveis praticas que sao 0 produto do conceito e da regra, em vez de
surgir da pretensa espontaneidade do gosto, oferecendo assim urn recurso a quem espera
recuperar 0 tempo perdido.

Asemelhan<;a de todas as estrategias ideol6gieas que se engendram na luta cotidiana
entre as classes, a ideologia do gosto natural extrai suas aparencias e sua eficacia ao
naturalizar diferenc;as reais, convertendo diferen<;as nos modos de aquisi<;ao da cultura
em diferenc;as da natureza e reconhecendo como (mica legitima a relac;ao com a cultura
(au com a linguagem) que apresentar 0 menor numero de vestigios visiveis de sua genese:
como se nada tivesse de "aprendido", "rebuscado", "afetado", "estudado", "escolar" ou
"livresco", manifesta pela abastanc;a e pelo natural que a verdadeira cultura e a natureza,
novo misterio da Imaculada Conceic;ao. Eis 0 que e bern visivel nas afirmac;6es de urn
esteta da arte culinaria que se limita a imitar Francastel a qual, em uma declara<;ao
autodestrutiva, para urn historiador da arte, recusava 0 "saber intelectualizado", capaz
somente de "reconhecer", em beneficio da "experiencia visual", tinieo meio de acesso a
verdadeira "visao":75 "Convem evitar a confusao entre gosto e gastronamia. Se 0 gosto e a
dam natural de reconhecer e apreciar a perfeic;ao, ao contrario, a gastronomia e a conjunto
das regras que presidem a cultura e a educa(:ao do gosto. A gastronomia esta para a gosto
como a gramatica e a literatura estao para 0 senso Jitenirio. E eis formulado a problema
essencial: como a gourmete urn delieado connaisseur, sera que a gastronomo e urn cuistre*?

* Atualmente utilizado pejorativamente, que significa pedame ou ridiculo; no frances antigo, este termo
designava 0 "servil;al de cozinha encarregado de provar os alimentos". (N.T.)
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(. ..) 0 gourmet e seu proprio gastronomo, como 0 homem dotado de gosto e seu proprio

gramatico (...) Nem todo 0 mundo e gourmet: dai, a necessidade de gastr6nomos (...)
Devemos atribuir aos gastronomos 0 que pensamos dos pedagogos em geral: apesar de
sefem, as vezes, insuportaveis cuistres, nao deixam de ter sua utilidade. Aleffi de

pertencerem ao genera inferior e modesto, compete-lhes, a for~a de tato, modera~ao e
leveza elegante, melhorar este genera um tanto subalterno (...) Existe mau gosto (...) que,
par instinto, epercebido pelos requintados. No entanto, para quem nao 0 sente, enecessaria
estabelecer uma regra". 76 a conhecimento por experiencia - que, asemelhan~a da cognitio

Dei experimentalis de Sao Tomas, experimenta e deplora a inadequa<;ao essencial das
palavras e dos conceitos a"realidade saboreada" na uoiao mistica - considera como indigno
o amor intelectual da arte, conhecimento que identifica a experH~ncia da obra com uma
opera,ao intelectual de decifra,ao. 77

Os "doutos" e os "mundanos"

As diferen<;:as nas maneiras em que se exprimem diferefil;as no modo de aquisi<;:ao
- ou seja, na antiguidade do acesso adasse dominante - associadas, frequentemente, a
diferen<;:as na estrutura do capital possuido, estao predispostas a marcar as djferen~as no
amago da cJasse dominante, assim como as diferen<;:as de capital cultural marcam as

diferen<;:as entre as dasses'y8 Eis a razao pela qual as maneiras - e, em particular, a
modalidade da rela,ao com a cultura legitima - sao 0 pretexto de uma luta permanente, de
modo que, nestas materias, nao existe enunciado neutro ja que as termos designam as
disposi<;:6es opostas, podendo ser considerados encomiasticos au pejorativos, conforme .
se adota a seu respeito 0 ponto de vista de urn dos grupos opostos. Nao epar acaso que a
oposi<;:ao entre "escolar" (au "pedante") e "mundano" encomra-se, em todas as epocas,
no centro dos debates sabre 0 gosto e sobre a cultura: de fato, atraves de duas maneiras de
produzir ou de apreciar as obras culturais, ela designa, com bastante dareza, dais modos
de aquisi<;:ao opostos e, pelo menos, para a epoca presente, duas rela<;:6es diferentes com a
institui<;:ao escolar.

Que se pense no antagonismo predominante em toda a primeira metade do secula
XVII, na Fran,a, entre os doutos - os Chapelain, Balzac, La Mesnardiere, Faret, Colletet,

d'Aubignac, etc., que procuram entre os te6ricos italianos e, atraves deles, em Arist6teles,
esfor<;:ando-se ao mesmo tempo para fundamenta-Ias na razao, as regras que pretendem
impor aconcep<;:ao das obras literarias79 - e os mundanos que, por recusarem 0 incomodo
dos preceitos, adotam seu prazer como juiz e aferram-se aos infimos detalhes de inumeros
matizes que fazem 0 "nao sei 0 que" e a delicada perfei<;:ao do saber-viver: os grandes
debates sabre 0 gosto, suscitados ou colocados em pauta pelas obras literarias (tais como
a questao relativa aos defensores do estilo afetado que, ao codificarem e racionalizarem a
delicadeza mundana, au seja, a arte de viver vivenciada e desejada como indefinivel,
acabaram por submete-Ia a uma verdadeira mudan<;a de natureza), tern como pretexto,

nao so as virtudes em que se reconhecem as diferentes fra<;:6es da dasse dominante, mas
- conforme a afirma<;:ao ajustada do Chevalier de Mere - "as maneiras de pratica-las que~

par sua vez, sao especies de virwdes" e atraves das quais se exprime ou e denunciada sua
antiguidade na dasse, assim como a maneira como teve acesso a ela.
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o espirito do mundo e 0 saber obscuro do pedantismo
Moliere, As mulheres sabias

TRISSOTIN

1325 No combate que conduzQ, naD me impressiona

Ver tamar ao senhor a tese que sandana.

Ele emuito entrosado na corte, esta tudo diro:

A corte, como sabemos, nae se manteffi pelD espirito,

Ela tern algum interesse em a ignorancia proteger,

1330 E ecomo cortesao que ele a vai defender.

CLITANDRE

o senhor dessa pobre corte espera em demasia,

E sua infelicidade egrande ao ver que, a cada dia,

Voces, belos espiritos, declamam contra elat

De todos as seus desgostos contra ela fazem querela

1335 E, sobre seu mau gosto the fazendo seu processo,

Acusam apenas a ela de todos os seus insucessos.

Permita-me, senhor Trissotin, the dizer,

Com todo 0 respeito que sei seu nome merecer,

Que voces fadam muito melhor, sellS compadres e 0 senhor,

1340 Se, sabre a corte, falassem com urn pOlleD rnais de amor;

Porque, pensando bern, no fundo, ela nao etao besta

Quanta voces, senhores, colocaram na cabet;a;

Porque ela para conhecer tudo tern senso comurn,

Porque nela born gosto se pode formar algum,

1345 E porque 0 espirito do mundo nela vale, sem esnobismo,

Todo 0 saber obscuro do pedantismo.

TRISSOTIN

De seu born gosto, senhor, vemos as conseqiiencias.

CLITANDRE

Onde ve, senhor, que ela tao mas as tenha?
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A abastan<;:a ou 0 natural cultivado

"Gostaria que conhecessemos tudo e que da maneira pela qual falamos nao se pudesse
estar convencido de haver estudado".

Mere, De Ja conversation

"Eis 0 que a maior parte dos Mestres deveria corrigir: algo afetado demais a ponto de
dar a sensac;ao de arte e estudo. Enecessaria proceder de modo que issa parec;a natural."

Mere, Des Agremens

"Mas dizer boas coisas sabre tudo 0 que se apresenta, e dize-Ias agradavelmente, faz

com que todos aqueles que as escutem se encontrem melhor; 0 espirito nao pode ir
mais longe, e ea obra-prima cia inteligencia... Epreciso nao Ihes dizer nada que revele

estudo, nem que parec;a rebuscado; sobretudo, como eles estao muitas vezes contentes
com seus premios. devemos evitar instrui-Ios no que guer que seja, e nao adverti-los,
quaisquer que tenham sido as erros que as tenhamos vista fazer".

Mere, De fa conversation

"Essa gentileza se observa no rosto, no procedimento, nas menores at;-6es do corpo e
do espirito; e quanto mais a consideramos, mais nos encantamos com ela, sem que

percebamos de onde isso vem.. , Porque tudo 0 que se faz por obriga<;ao ou por servidao,
ou que paret;-a minimamente grosseiro, a destr6i. E para tornar uma pessoa ama-vel
em seus modos, epreciso entrete-la 0 maximo que pudermos e tomar muito cuidado
para nao sobrecarrega-Ia com instrut;-6es enfadonhas".

Mere, Des Agremens

'~s pessoas do mundo sao, as vezes, obrigadas a se envolver com tudo, e mesmo com
o que menos sabem. Quando isso lhes acontece, elas nao devem se conduzir como os
artesao de profissao, que nao tern outro objetivo a nao ser terminar seu trabalho.
Porque urn homem galante deve menos sonhar em se aperfeit;-oar nas coisas que
empreende do que em desincumbir-se delas como homem galante... Esse ar abastado
que vern do feliz nascimento e de urn excelente habito enecessario as Agradabilidades,
de modo que aquele que se envolve com alguma coisa, por mais diffcil que ela seja,
deve, no entanto, toma-la de uma maneira tao desembarat;-ada que nos fat;-a imaginar
que ela nao the custa nada",

Mere, Des Agremens
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Seria possivel multiplicar, indefinidamente, as ilustrac;:6es extraidas aimensa

literatura que visava codificar, inseparavelmente, tanto os costumes comuns, quanto a
criac;:ao e a percepc;:ao das obras de arte, em suma, tudo 0 que esta sob a jurisdic;:ao
absoluta do gosta, uma das palavras-chave desta epoca (d. M. Magendie, La Politesse
mondaine et les theories de J'honnetete en France, au XVIIe siec1e, de 1600 a1660,

Paris, PUF, 1925). No entanto, contentar-nos-emos em dar urn exemplo que exp6e
perfeitamente 0 vinculo entre materia, modo de aquisic;:ao e grupo que ele designa: "0
autor (Furetiere, autor burgues do Roman bourgeois que tinha criticado La Fontaine e
Benserade) mostra claramente que nao pertence ao mundo, nem acorte; alem disso,

seu gosto atinge tal pedantismo que e impossivel sequer pensar em corrigi-Io. Existem
certas coisas que, salvo se tiverem sido compreendidas desde 0 infcio, nunca 0 serao:
torna-se impossivel introduzir determinados espiritos rudes e esquivos no encanto e
naturalidade dos bales de Benserade e das fabulas de La Fontaine. Para eles, esta porta
- e a minha, tambem - permanecera fechada (...) Como nunca mudarei de opiniao,
resta-nos pedir a Deus por semelhante homem e fazer votos para nao sermos obrigados
a algum trato com ele" in Mme Sevigne, carta para Bussy-Rabutin, com data de 14 de

maio de 1686.

Paradoxalmente, a precocidade eurn efeito da antiguidade: a nobreza ea forma por
excelencia da precocidade ja que se limita a ser a antiguidade possuida, desde 0 nascimento,
pelos descendentes das velhas familias (pelo menos, nos universos em que a antiguidade
e a nobreza - noc;:oes, praticamente, equivalentes - sao reconhecidas como valores). E esse

capital estatutaria de origem encontra-se reduplicado pelas vantagens que - em materia
de aprendizagens culturais, maneiras de comportar-se a mesa ou arte da conversac;:ao,
cultura musical ou senso das conveniencias, pnitica do tenis ou pronuncia da lingua - sao
fornecidas pela precocidade da aquisi,ao da cultura legitima: 0 capital cultural incorporado
das gerac;:6es anteriores funciona como uma especie de avam;o (no duplo sentido de
vantagem inicial e de credito ou usufruto antecipado) que, garantindo-lhe de imediato 0

exemplo da cu1tura realizada em made10s famiJjares, permite que 0 recem-chegado comece,
desde a origem, ou seja, da maneira mais inconsciente e insensivel, a aquisic;:ao dos
elementos fundamentais da cultura legitima - e evitar 0 trabalho necessario de

desculturac;:ao, retificac;:ao e correc;:ao para corrigir os efeitos das aprendizagens impr6prias.
As maneiras legitimas ficam devendo seu valor ao fato de que elas manifestam as mais
raras condic;:6es de aquisic;:ao, ou seja, urn pader social sobre 0 tempo reconhecido,
tacitamente, como a forma, por excelencia, da excelencia: possuir alga "antigo", ou seja,
as coisas presentes que sao do passado, da historia acumulada, entesourada, cristalizada
tais como, titulos de nobreza e names nobres, chateaux ou "mansoes historicas", quadros
e colec;:6es, vinhos velhos e m6veis antigos - e dominar 0 tempo, au seja, a melhor
escapat6ria possivel de estar as voltas com 0 tempo, atraves de tadas as coisas que tern em
comum 0 fato de serem adquiridas, exclusivamente, mediante 0 tempo, de lutar contra 0

tempo, ou seja, pela heranc;:a - e, se me permitem, aqui, a expressao - pela antiguidade ou
grac;:as a disposic;:6es que, a semelhanc;:a do gosto pelas coisas antigas, adquirem-se, por
sua vez, somente com 0 tempo e cuja implementac;:ao pressup6e 0 ocio de tamar seu
tempo.

Pierre Bourdieu



Qualquer grupo tende a se dotar dos meios que the permitam perpetuar-se para
alem da finitude dos agentes individuais em que ele se encarna (eis uma das intui~6es

fundamentais de Durkheim). Para isso, ele instala urn verdadeiro aparato de mecanismos,
tais como a delega~Jo, a representa~Jo e a simboliza~Jo que conferem ubiqtiidade e
eternidade. 0 representante (por exemplo, 0 rei) e eterno: como mostrou Kantorovitch,
a rei tern dais corpos - 0 biologico, mortal, sujeito as enfermidades, a paixao ou a
imbecilidade; e 0 politico, imortal, imaterial e imune das enfermidades e das fraquezas
(H. Kantorovitch, The King's Two Bodies, A Study in Mediaeval Political Theology,
Princeton, Princeton University Press, 1957). Pela delega~ao da autoridade de que esta
investido a outros, ele pode garantir sua ubiqilidade: outrora, falava-se do ufisco
onipresente" (fiscus ubique presens) e, conforme a observa~ao de Post, par deter plena

potestas agendi, 0 delegado "possui urn poder semelhante ao do proprio mandante para
agir", gra~as a sua procuratio ad omnia facienda (d. Gaines Post, "Plena Potestas and

Consent", in Studies in Medieval Legal Thought, Public Law and the State, 1100-1322,
Princeton, Princeton University Press, 1964, p. 92-162). Universitas non moritur. Do
ponto de vista dos grupos, a morte nao passa de urn acidente e os coletivos personificados

organizam-se de maneira a evitar que 0 desaparecimento dos corpos mortais - que,
durante urn periodo, encarnaram 0 grupo, ou seja, representantes, delegados, mandatarios
e porta-vozes - afete a existencia do grupo e da fun~Jo na qual ele se realiza: dignitas
non moritur. Posta isto (que deveria ser estabelecido de modo mais sistematico), 0 capital
permite, pela apropria~Jo dos meios coletivamente produzidos e acumulados, superar
realmente os limites antropol6gicos. Entre Esses instrumentos que permitem escapar as

aliena<;:6es genericas, a representa~Jo, 0 retrato au a estitua que imonaliza a pessoa
representada (as vezes, por uma especie de pleonasmo, ainda ern vida); ou a memorial,
o tumulo, 0 escrito, aere perennius, que celebra, alem de "transmitir para a posteridade",

e, em particular, 0 escrito historico que introduz na historia legitima, merecendo ser
conhecida e aprendida - dai, 0 estatuto particular atribuido pelo publico em geral e,

sobretudo, pelo publico burgues, aos historiadores, mestres da eterniza<;:ao cientifica -,
as cerim6nias comemorativas pelas quais 0 grupo oferece aos desaparecidos, por
conseguinte, ainda vivos e atuantes, 0 tributo de homenagens e de reconhecimento, etc.

Ve-se que a vida eterna e urn dos mais cobipdos privilegios sociais; neste caso, a qualidade
de eterniza~Jo depende, e claro, da qualidade e da extensao do grupo encarregado de
garanti-Ia, podendo come<;:ar pela missa de setimo dia, organizada pela familia, ate a
festa nacional celebrada todos os anos.

Se as analises anteriores podem levar a pensar em uma analise de essencia (apesar
de estarmos bern longe, segundo parece, de Heidegger e de seu "bali antigo") eporque, na
marca<;:ao de diferen<;:as absolutas, intransponiveis e definitivas, a maior parte dos grupos
utilizaram a irreversibilidade do tempo que confere urn rigor inflexivel a qualquer forma
de ordem social, baseada na ordem das sucess6es: a (mica separa<;:ao entre detentores e

pretendentes asucessao- pai e filho, possuidor e herdeiro, mestre e disdpulo, predecessor
e sucessor - e°tempo; no entanto, todas as especies de mecanismos sociais estao presentes
para transformar este intervalo em urn obstaculo intransponivel. Assim, na luta enfrentada

em lados opostos pelas diferentes maneiras, au seja, as diferentes maneiras de adquirir, os
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dominantes estao sempre estreitamente associados ao modo mais insensivel e invisivel de
aquisiyao, 0 mais antigo e precoce; esse e, alias, 0 fundamento dos invariantes do discurso
dominante e que fornece uma aparencia de juventude eterna a determinados temas que,
no entanto, estao estritamente situados e datados, como todos os topicos do discurso
mundano sabre a gosto inato au sabre a inabilidade dos "pedantes".

Com base no contrale pratico da significac;ao social, garantido pela homologia
funcional e estrutural, eque pode se efetuar a leitura comum dos "c1assicos" ou, ainda
melhor, por tratar-se de uma utilizac;ao pratica, este uso totalmente especial do discurso
que ea citac;;io liteniria, especie de intimac;ao para comparecer a titulo de defensor e de
testemunha que e dirigida a urn autor do passado com base em uma solidariedade social
dissimulada em solidariedade intelectual. De fato, 0 senso prcitico do sentido que nao
avanc;a ate a objetivac;ao da afinidade social que 0 torna possivel - caso comra.rio,
culminaria no oposto do efeito procurado, ou seja, em uma dupla relativiz8rao, a do
texto e a da leitura - permite obter 0 uso social e, ao mesmo tempo, a denegac;ao dos
fundamentos sociais desse uso.

Identificar os invariantes nao deve conduzir, todavia, a eternizar urn estado particular
da luta; neste caso, urn verdadeiro estudo comparativo deveria levar em considerac;:ao as
formas especificas assumidas pela luta e pelos t6picos em que ela se exprime quando
existe alguma mudanc;:a nas relac;:6es objetivas entre as fray6es. Parece que, por exemplo,
na segunda metade do seculo XVII, a fortalecimento da autoridade dos mundanos e da
Corte, acompanhado pela tendencia que levou as pessoas do mundo a se tornarem mais
cultas, reduz a distancia entre doutos e mundanos, favorecendo 0 desenvolvimento de
uma nova especie de letrados, encarnada pelos jesuitas Rapin e, sobretudo, Bouhours,80
mestres de ret6rica doutos e mundanos que convivem com artistas e pessoas do mundo,
alem de contribuirem para a produc;:ao de uma sintese das exigencias do mundo e da
escola (deslocando, deste modo, a centro do debate: em vez da ordem dos assuntos dignos
de serem abordados, a ordem do estiloem que podem ser tratados)."l 0 caso das rela,6es
entre a universidade alema do secula XIX e as cortes principescas representa autro estado
da rela,ao de for,as do qual saira outra configura,ao da representa,ao das virtudes da
escola e das virtudes da corte: conforme Norbert Elias mostra de modo bastante claro, as
intelectuais burgueses foram integrados ao mundo da corte bern mais cedo e mais
completamente na Franc;:a que na Alemanha; as convenc;6es de estilo e as formas de
civilidade que dominam 0 sistema escolar e todos aqueles que ele modela, em particular,
com a atenc;ao voltada para a linguagem e para a conveniencia intelectual, encontravam
sua origem, em relac;ao aFranc;a, no interior da sociedade da corte, enquanto, na Alemanha,
a intelligentsia, especialmente universitaria, constituia-se contra a corte e os modelos
franceses importados por ela, resumindo sua visao da "mundanidade" na oposic;ao entre a
"Civiliza,ao", marcada pela leviandade e superficialidade, e a "Cultura", definida pela
seriedade, profundidade e sinceridade.82 0 mesmo e dizer que a oposic;:ao canonica entre
doutos e mundanos volta a se encontrar com conteudos identicos, apesar de afetados por
urn valor invertido; neste caso, os doutos s6 conseguiram afirmar-se como frac;:ao aut6noma
pela afirmac;ao de suas pr6prias virtudes e, sobretudo, de sua propria "maneira de pratica-
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las", mediante uma desvalorizac;:ao das virtudes mundanas. Ocorre que a situac;:ao do
"pedante" nunca e totalmente confortavel: inc1inado a aceitar, contra 0 povo e em companhia
dos mundanos - que tern todas as razoes para admiti-lo por possufrem em comum a
nascimento -, a ideologia segundo a qual os gostos seriam inatos, ou seja, a unica garantia
absoluta de sua escolha, ele e forc;:ado a afirmar, contra as mundanos, 0 valor de suas
aquisi,6es e 0 proprio valor do trabalho de aquisi,ao, do "Iongo esfor,o de forma,ao
interior" - para retomar uma expressao de Kant - que, considerado par urn mundano
como grave defeito, Ihe confere, em seu entender, todo 0 merho.

A confusao dos espfritos academicos, homens dos conhedmentos adquiridos e
da aquisic;:ao, manifesta-se subitamente quando e questionada a maneira adequada de
abordar a obra de arte e a boa maneira de adquirir essa maneira; assim, a contradic;:ao
encontra-se no cerne de todas as suas teorias esteticas, sem falar de suas tentativas para
assentar os alicerces do ensino da arte. A ideologia do dom natural imp6e-se de modo
demasiado forte, no proprio amago do mundo escolar, para que possa se afirmar a fe nos
poderes de uma pedagogia radona! que visa reduzir os esquemas praticos da familiaridade
a regras codificadas, embora esta afirmac;:ao pratica do "direito natural" aarte seja a
arma natural daqueles que, munidos do saber e do conceito, entendem desacreditar 0

direito divino dos defensores da experiencia e do prazer sem conceito. Por exemplo,
conviria evocar todas as polemicas em torno do ensino da arte (ou, de modo mais preciso,
do desenho): contradic;:ao nos termos para quem considera que a beleza nao se ensina e
nao se aprende, mas euma grac;:a que se transmite de mestres investidos para discipulos
predestinados, terreno como qualquer Dutro de uma pedagogia para os outros (pensa
se, por exemplo, nos debates entre os porta-vozes da pedagogia racional- como Guillaume
- e os defensores da representac;:ao carism:hica - como Ravaisson -, a proposito da
introdU(;ao do ensino do desenho no ensino geral, no infcio da 3a Republica).

A experiencia e 0 saber

A ideologia euma ilusao interesseira, sem deixar de ser bern fundamentada. Todo
aquele que invoca a experiencia contra 0 saber considera como verdadeira a oposic;:ao
entre aprendizagem familiar e aprendizagem escolar da cultura: a cultura burguesa e a
relac;:ao burguesa com a cultura devem seu carater inimitavel ao fato de que, asemelhanc;:a
da religiao popular segundo Groethuysen, elas se adquirem, aquem do discurso, pela
inseryao precoce em urn mundo de pessoas, pniticas e objetos cultos. A imersao em uma
famflia em que a musica enao s6 escutada (como ocorre nos dias de hoje com 0 aparelho
de alta fidelidade ou 0 radio), mas tambem pratleada (trata-se da "mae musicista"
mencionada nas Mem6rias burguesas) e, por maior forc;:a de razao, a pratica precoce de
urn instrumento de musica "nobre" - e, em particular, 0 piano _83 tern como efeito, no
mfnimo, produzir uma relac;:ao mais familiar com a musica que se distingue da relac;:ao
sempre urn tanto longinqua, contemplativa e, habitualmente, dissertativa de quem teve
acesso amusica pelo concerto e, a fortiori, pelo disco; alias, trata-se de uma situac;:ao mais
au menos semelhante arelac;:ao com a pintura daqueles que s6 a descobriram tardiamente,
na atmosfera quase escolar do museu, que se distingue da relac;:ao entahulada corn ela por
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quem nasceu em urn universo assombrado pelo objeto de arte, propriedade familial e
familiar, acumulada pelas sucessivas gera~6es, testemunho objetivado de sua riqueza e de
seu born gosto, as vezes, "feito em casa", a maneira das geleias e da roupa bordada.

A familiaridade estatutaria manifesta-se, par exemplo, na informa~ao sobre as
oportunidades e condi~6es da aquisi~ao da obra de arte que, alem da capacidade material
e cultural de apropriac;ao, depende da filia~ao antiga a urn universo social em que a arte,
sendo objeto de apropria~ao, esta presente sob forma de objetos familiares e pessoais.
Assim, na pesquisa empreendida a pediclo do Ministerio dos Assumos Culturais (cf.
.Ee., VII), a parcela daqueles que forneceram uma resposta apergunta - a partir de que
prec;o "e possivel encontrar, hoje, uma litografia ou uma serigrafia original de urn artista
profissional comemporaneo" - varia fortemente em fun~ao da filia~ao de dasse, passando
de 10,2% entre os agricultores, 13,2% entre os trabalhadores bra~ais e os operarios sem
qualifica~ao, e 17,6% entre os empregados, para 66,6% entre os quadros superiares e
membros das profissoes liberais.

A escolha de obras como 0 Concerto para a mao esquerda (muito mais frequente
entre os praticantes de urn instrumento musical- e, sobretudo, 0 piano) ou a Crian(:a e as
sortilegios esta associada muito mais estreitamente aorigem social que ao capital escolar.
Ao contrario, no caso de obras como 0 Crava bem temperada e a Arte da fuga, a correla~ao

e mais forte com 0 capital escolar, em vez da origem social. Atraves destes indicadores,
por mais imperfeitos que sejam, designam-se diferentes rela~6es com 0 mundo
hierarquizado e que hierarquizam obras culturais que, estreitamente associadas a urn
conjunto de diferen~as, por sua vez, associadas entre si, encontram sua origem nos modos
de aquisi~ao - familiar e escolar ou, exclusivamente, escolar - do capital cultural (efeito
de sobrevivencia do modo de aquisi<;ao). Assim, quando Roland Barthes, ao constituir
como estetica a rela~ao particular com a musica - ou seja, aquela que produz urn
conhecimento precoce, familiar e "pratico" -, descreve a frui~ao estetica como uma especie
de comunica~ao imediata entre 0 corpo do ouvinte e a corpo "interno" do interprete,
presente no "timbre da voz" do cantor (ou nas "almofadinhas dos dedos" da cravista), ele
evoca, na verdade, a oposi~ao entre dois modos de aquisi~ao. Por urn lado, uma musica
para disc6filos (associada a uma demanda surgida da "extensao da escuta e do
desaparecimento da pratica"), "arte expressiva, dramatica, sentimentalmente clara" de
comunica(:ao e intelec(:ao: "Esta cultura (...) aprecia a arte e a musica, contanto que esta
arte e esta musica sejam claras, 'traduzam' uma emo~ao e representem urn significado (0

'sentido' do poerna): arte que vacina a frui~ao (reduzindo-a a uma emo~ao conhecida,
codificada) e reconcilia 0 individuo com 0 que, na musica, pode ser dito: 0 que dizem a seu
respeito, predicativamente, a Escola, a Critica e a Opiniao".84 Par outro, uma arte que
prefere 0 sensivel ao sentido, tern 6dio da eloqUenda, da grandiloqUencia, do pathos e do
patetico, do expressivo e do dramatico: e a melodia francesa, Duparc, 0 ultimo Faure,
Debussy, tudo 0 que, em determinada epoca, teria sido designado como musica pura,
intimismo do piano, instrumento maternal, e intimidade do salao burgues. Nesta antftese
entre duas rela~6es com a musica que se definem sempre, de modo mais inconsciente do
que consciente, uma em rela~ao aoutra - 0 gosto pelos artistas do passado, Panzera ou
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Cortot, apreciados inclusive em suas imperfeil;6es que evocam a liberdade do apreciador,
traz em seu bojo a recusa e a aversao pelos interpretes atuais, conformes as exigencias de
impecabilidade cia industria de massa - encontra-se, de novo, a velha oposic;.ao entre 0

douta, estreitamente relacionado com 0 c6digo (em rodos as sentidos do terma), com as
regras, panama, com a Escola e com a Critica; e 0 mundane que, situado no campo cia
natureza e do natural, contenta-se em sentir au, como se gosta de dizer atualmente, usufruir,
liberando a experiencia artistica de qualquer vestigia de intelectualismo, didatismo e

pedantismo.

omundo de origem

Qualquer heran,a material e, propriamente falando, e simultaneamente, uma
heram;a cultural; alem disso, as bens de familia tern como func;.ao nao s6 certificar
fisicamente a antiguidade e a continuidade da linhagem e, por conseguinte, consagrar sua
identidade social, indissocicivel cia permanencia no tempo, mas tamhem contribuir
praticamente para sua reprodu~aomoral, au seja, para a transmissao dos valores, virtudes
e competencias que servem de fundamento afilia<;:ao legitima das dinastias burguesas. A
freqtiencia cotidiana dos objetos antigos au a visita regular dos antiquarios au das galerias,
au, de modo mais simples, a insen;ao em urn universe de objetos familiares e intimas
"que estao ai, como diz Rilke, sem segundo sentido, bons, simples e seguros", levam,

evidentemente, aaquisic;ao de certo "gasto" que nao passa de uma relac;ao de familiaridade
imediata com as (oisas do gasto; e, tambern. 0 sentimento de [azer parte de urn muncio
mais poticlo e controlado, urn muncio cuja existencia encontra justificativa em sua perfei~ao,

harmonia e beleza, urn mundo que produziu Beethoven e Mozart, alem de reproduzir
continuamente pessoas capazes de interpreta-Ios e saborea-los; e, por ultimo, uma adesao
imediata, inscrita no mais profundo dos habitus, aos gostos e avers6es, as simpatias e
antipatias, as fantasias e fobias - tudo isso, mais que as opini6es declaradas, serve de
fundamento, no inconsciente, a unidade de uma classe.

A possibilidade de ler, no estilo de mobiliario e de vestuario, 0 verdadeiro estilo de
vida de urn grupo deve-se ao fato de que nao s6 tais propriedades sao a objetiva,ao das
necessidades econ6micas e culturais que determinaram tal escolha, mas tambem as relafoes
sociais objetivadas nos objetos famiIiares, em seu luxe ou pobreza, em sua "distin~ao" au
"vulgaridade", em sua "beleza" au "feiura", imp6em-se par intermedio de experiencias
corporais tao profundamente inconscientes quanta urn toque inspirador de confian~a e
discreto dos tapetes de cor bege ou 0 contato gelido e desconfortavel com os lin6leos
rasgados e berrantes, 0 odor aspero, insuportavel e forte da agua sanitaria ou os perfumes
imperceptiveis como urn odor negativo.85 0 interior de cada moradia exprime, em sua
linguagem, 0 estado presente e, ate meSillO, passado, daqueles que 0 ocupam, revelando a
seguran~a sem ostenta~ao da riqueza herdada, a arrogancia espalhafatosa dos novos-ricos,
a rniseria discreta dos pobres ou a miseria dourada dos "primos pobres" que pretendem
viver acima de seus recursos: estamos pensando no menino da novela de D. H. Lawrence,
intitulada The Rocking-Horse Winner, que escuta, em toda a casa e em seu proprio quarto
- apesar de repleto de brinquedos bern caras -, este cochicho: "deve haver mais dinheiro".
Experiencias desta natureza e que, sem duvida, deveriam ser repertoriadas por umaJ__.A.D.is.lin.,.aO 7S
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psicanalise social empenhada em apreender a 16gica segundo a qual as relac;:6es sociais
objetivadas nas coisas e tambern, evidentemente, nas pessoas, sao insensivelmente
incorporadas, inscrevendo-se assim em uma relac;:ao duradoura com 0 mundo e com os
outros que se manifesta, por exemplo, nos patamares de tolerancia ao mundo natural e
social, ao ruido, ao engarrafamento, aviolencia fisica ou verbal, etc., e em que 0 modo de
apropriac;:ao dos bens culturais euma dimensao.86

o efeito do modo de apropriac;:ao nunca e tao marcante quanta nas escolhas mais
comuns da existencia cotidiana, tais como mobiliario, vestuario ou cardapio, que sao
partieularmente reveladoras das disposic;6es profundas e antigas porque, situadas fora do
campo de intervenc;:ao da instituic;:ao escolar, devem ser enfrentadas, se eque se pode falar
assim, pelo gosto sem disfarce, fora de qualquer prescric;:ao ou proscric;:ao expressas, a nao
ser aquelas que sao estabelecidas par instancias de legitimac;:ao pouco legitimas, tais como
os jornais femininos ou os semamirios dedicados acasa.87

Se os qualificativos escolhidos para qualificar 0 interior da moradia ou a procedencia
dos m6veis possuidos estao correlacionados mais estreitamente com a posic;:ao social de
origem e nao com 0 diploma (ao eonwirio dos julgamentos proferidos sobre as fotografias
ou do conhecimento dos compositores) e porque nada depende, certamente, mais
diretamente das aprendizagens precoces e, em especial, daquelas que se realizam fora de
qualquer ac;:ao pedag6gica expressa, que as disposic;:6es e os saberes investidos no vestuario,
mobili<irio e cardapio ou, de modo mais preciso, na maneira de comprar as roupas, m6veis
e alimentac;ao. Assim, 0 modo de aquisiC;ao dos moveis (Ioja de departamento, antiquario,
loja de moveis, mereado ou estabeleeimento de objetos usados) depende, no minimo,
tanto da origem social quanto do nivel de instruc;:ao: no caso de nivel escolar equivalente,
os membros da classe dominante oriundos da burguesia - como se sabe, eles herdaram,
mais freqiientemente que os outros, uma parte do mobiliario - compraram, sobretudo em
Paris, os moveis em urn antiquario com maior freqiiencia que os originarios das classes
populares e medias, cujas compras ocorreram, de preferencia, em uma loja de departamento,
em loja espeeializada ou no Mercado das Pulgas - freqiientado, sobretudo, por urn lado,
pelos membros em ascensao da classe dominante possuidores de urn capital escolar mais
importante e, por outro, pelos membros da classe dominante, cujo capital escolar e menor
do que poderia ser esperado em decorrencia de sua origem, ou seja, aqueles que cursaram
alguns anos de estudos superiores (ef. Tabela 5).

E, sem duvida, nos gostos alimentares, poderiamos encontrar a marca mais forte e
inalteravel das aprendizagens primitivas, aquelas que sobrevivem mais tempo ao
afastamento e desmoronamento do mundo de origem, mantendo de modo mais duradouro
sua nostalgia: de fata, 0 mundo de origem e, antes de tudo, 0 munda materna, 0 mundo
dos gostos primordiais e dos alimentos originarios, da relac;:ao arquetipica com a forma
arquetipica do bern cultural, em que 0 dar prazer faz parte integrante do prazer e da
disposic;:ao seletiva para 0 prazer que se adquire no prazer.88 Nao e por acaso que, nos
prazeres mais "puros" e depurados de qualquer vestigio de enraizamento corporal (tal
como a "nota (mica e pura" do Fileba que ja os reservava a urn "numero reduzido" de
pessoas), esta presente alga que, it semelhanc;a dos prazeres mais "grosseiros" da degustac;ao
dos sabores alimentares, arquetipo de qualquer forma de gosto, reenvia diretamente para
as experiencias mais antigas e profundas, aquelas que determinam e sobredeterminam as
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Tabela 5 - As compras de moveis na classe dominante, segundo a origem social e
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." " '"• • ~ ~ 'g"Diploma Origem social :§' § E B •
inferior ao bac Classes pop. e medias 25,S 41,5 11,0 14,5 33,5

Classes sup. ll,S 23,5 15,0 31,5 43,5

Petite ecole Classes pop. e medias 13,5 36,S 4,5 32,0 4,5
Classes sup. 6,0 24,S 30,5 20,5 65,5

Licence Classes pop. e medias 11,0 28,5 Il,a 11,0 21,5
Classes sup. 4,5 21,5 21,5 14,5 49,0

Agregacion, Classes pop. e medias 21,5 46,5 32,0 21,5 43,0
grande ecole Classes sup. 18,0 29,0 8,0 13,0 60,5

Trata-se da porcentagem dos sujeitos que compraram os moveis nesses diferentes lugares.

oposiyoes primitivas - amargo/doce, saboroso/insosso, quente/frio, grasseiro/fino, sisudo/
alegre - tao indispensaveis ao comentario gastronomico quanto as glosas depuradas dos
estetas. Em graus diferentes segundo a arte, genera e estilo, a obra de arte nunca e apenas
a cosa mentale, especie de discurso destinado somente a ser lido, decodificado, interpretado,
em conformidade com a visao intelectualista. Praduto de uma arte no sentido de Durkheim,
au seja, de uma "pura prarica sem teoria", quando nao e de uma simples mimesis, especie
de ginastica simb6lica, ela contern sempre, igualmente, algo inefavel nao por excesso,
conforme pretendem os celebrantes, mas par [alta, algo que se comunica, se e que se pode
falar assim, de corpo a corpo, como a ritmo da musica au a sabor das cores, ou seja,
aquem das palavras e dos conceitos. A arte e, tambem, "coisa corporal" e a musica - a
mais "pura" e "espiritual" das artes - e, talvez, simplesmente a mais corporal. Associada
a "estados de espirito" que sao tambem estados do corpo ou, como se dizia, humores, a
musica enleva, suscita 0 extase, p6e ern movimento, comove: em vez de estar para alem,
ela se situa aquem das palavras, nos gestos e movimentos do corpo, nos ritmos, a respeito
dos quais Piaget afirma, em algum lugar, que eles caracterizam as fum;:6es situadas, a
semelhan,a de tudo 0 que regula 0 gosto, na jun,ao do organico com a psiquico,
arrebatamentos e freadas, crescendo e decrescendo, tens6es e relaxamentos. 89 Eis 0 que,
sem duvida, leva 0 discurso sobre a muska, resultante da pura tecnica, a utilizar apenas
adjetivos au exclamac;:6es. Do mesmo modo que as misticos falam do amor divino com a
linguagem do amor humano, assim as evocac;:6es menos inadequadas do prazer musical
sao aquelas capazes de restituir as formas singulares de uma experiencia tao profundamente
arraigada ao corpo e as experiencias corporais primitivas quanta as gostos alimentares.
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ocapital herdado e 0 capital adQuirido

Assim, as diferen,as inexplicadas pela rela,ao com 0 capital escolar e que se
manifestam, principalmente, na relac;:ao com a origem social, podem referir-se tanto a
diferen,as no modo de aquisi,ao do capital cultural atualmente possufdo quanto a diferen,as
relativas ao grau de reconhecimento e garantia atribufdo a este capital pelo diploma; de
fato, epassivel que uma frac;:ao, mais au menos importante, do capital efetivamente possuido
nao tenha recebido a san,ao escolar por ter sido herdado diretamente da familia e, ate
meSilla, adquirido escolarmente. Considerando a importancia do efeito de sobrevivencia
do modo de aquisi,ao, os mesmos diplomas podem garantir rela,aes bastante diferentes

com a cultura - cuja grau, todavia, sera cada vez menor amedida que se Babe na hierarquia
escolar e que aumenta a valor reconhecido pela escola as maneiras de usar a saber em
relac;ao ao valor atribuido ao saber. Se a meSilla volume de capital escolar, como capital
cultural garantido, pode corresponder a volumes diferentes de capital cultural socialmente
rentavel e porque, em primeiro lugar, a institui\ao escolar que, tendo 0 monop6lio da
certjfjca~ao, administra a conversao do capital cultural herdado em capital escolar, nao

tern 0 monop6lio da produ,ao do capital cultural: ela atribui, quase completamente, sua
san,ao ao capital herdado (efeito de conversiio desigual do capital cultural herdado) porque,

segundo os momentos e, no mesmo momento, segundo os nfveis e as setores, sua exigencia
reduz-se, quase completamente, ao que trazem os "herdeiros" e porque reconhece maior
au menor valor a outras especies de capital incorporado e a outras disposi\6es - tais como
a docilidade em rela\ao apr6pria institui\ao.90

Grafico 3 - Rela,ao entre 0 capital herdado e 0 capital escolar
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Os detentores de urn elevado capital escolar que, tendo herdado urn elevado
capital cultural, possuem, ao mesmo tempo, tftulos e ascendencia de nobreza cultural,
seguran<;a baseada na filia<;ao legitima e naturalidade garantida pela familiaridade (B),
op6em-se nao s6 a quem e desprovido de capital escolar e de capital cultural herdado
(A) - assim como a todos aqueles cuja situa<;ao e inferior ao eixo que marca a reconversao
perfeita do capital cultural em capital escolar -, mas tambem, por urn lado, aqueles que,
para urn capital cultural herdado equivalente, obtiveram urn capital escolar inferior (C
ou C') - ou detentores de urn capital cultural herdado mais importante que seu capital
escolar, como e 0 caso de C' em rela<;ao a B' ou de D' em rela<;ao a 0 - e que estao mais
pr6ximos deles, sobretudo, em materia de "cultura livre", que os detentores de diplomas
identicos; e, por outro lado, aqueles que, dotados de urn capital escolar semelhante, nao
dispunham, na origem, de urn capital cultural tao importante (D ou D') e que mantem
uma rela<;ao menos familiar e mais escolar com a cultura, obtida de preferencia da escola

e nao tanto da familia (alias, estas oposi<;6es secundarias voltam a encontrar-se em cada

nivel do eixo).
Seria possivel construir urn esquema semelhante para cada uma das especies de

capital possufdo na origem e no momento da observa<;ao (capital economico, cultural,
social) e, em seguida, definir 0 universe dos casas possiveis da rela<;ao entre 0 capital de

origem (definido em seu volume e estrutura) e 0 capital de chegada caracterizado do
mesmo modo (assim, terfamos, por exemplo, os individuos que estao em declinio em
rela<;ao a todas as especies de capital ou em declinio em rela<;ao a uma s6 especie e em
ascensao para as outras - reconversao, etc.). Basta apurar, suficientemente, a analise das
especies de capital (opondo, por exemplo, no interior do capital cultural, subespecies,
tais como 0 capitalliterario, cientffico e jurfdico-economico) ou a analise dos niveis para
encontrar, de novo, em toda a sua complexidade, assim como em sua multiplicidade

quase infinita, cada urn dos casos empiricamente constatados. Para conseguir 0 maximo
de rigor, conviria levar em considera<;ao, por urn lado, as mudan<;as estruturais, tais
como a desvaloriza<;ao dos diplomas nominais que pode ser observada nos perfodos em
que, a semelhan<;a do que ocorre atualmente, intensifica-se a utiliza<;ao do sistema
escolar.9! E, por outro, a defasagem entre 0 numero de anos de estudos e 0 diploma
obtido (que sera tanto mais provavel quanto mais elevado for 0 capital de origem e mais
disseminada estiver a escolariza<;ao - e assim que, atualmente, ele atinge, ate mesmo, as
classes populares, cujos filhos saem do CES ["Colegio de Ensino Secundario"].
freqiientemente, sem diploma): verfamos assim que, para justificar adequadamente
determinadas praticas (e, particularmente, a autodidaxia), convem ter em conta, alem
do diploma e do numero de anos de estudos, a rela<;ao entre esses dois aspectos - a qual
pode estar na origem da seguran<;a ou mal-estar, da presun<;ao ou ressentimento, etc.92

A defasagem entre 0 capital escolar e 0 capital cultural, efetivamente possuido, que
se encontra na origem de diferen<;as entre detentores de urn capital escolar identico pode
resultar, tambern, do fato de que 0 mesmo diploma pode corresponder a periodos de
escolariza<;iio bastante desiguais (efeito de conversao desigual do capital cultural
escolarmente adquirido): as efeitos diretos au indiretos de urn au varies anos de estudos
nem sempre sao sancionados, de fata, pele diploma - como e 0 caso de todos aqueles que
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abandonaram os estudos entre a troisieme e a terminale* ou, em outro nivel, aqueles que,

durante urn ou dois anos, freqUentaram a faculdade sem terem obtido 0 diploma. No
entanto, alem disso, pelo fato de que a freqUencia desta defasagem acentuou-se amedida
que aumentavam as possibilidades de acesso das diferentes classes ao ensino secundario
e superior, determinados agentes pertencentes a diferentes gerac;6es (identificadas sob a
forma de faixas etarias) possuem tadas as possibilidades de ter dedicado urn numero de
anos de estudos bastante diferente (com todos os efeitos correlatos, entre as quais, e

claro, 0 aumento da competencia nao sancionada, alem da aquisic;ao de uma relac;ao
diferente com a cultura - efeito de "estudantizac;ao", etc.) em instituic;:6es escalares muito
diferentes par seus professores, metodos pedag6gicos, recrutamento social, etc., para obter
urn diploma identico. Segue-se que as diferenc;as associadas atrajet6ria social e ao volume
do capital cultural herdado duplicam-se de diferenl'as que, sobretudo, sao visiveis entre
os membros da pequena burguesia - por sua vez, oriundos da pequena burguesia ou das

classes populares (e, particularmente, representados na pequena burguesia estabelecida)
-, refletem mUdanc;as do estado das relac;6es entre 0 sistema de ensino e a estrutura das
classes sociais: a estes diferentes modos de gerac;:ao correspondem relac;6es diferentes
com 0 sistema escolar que se exprimem em diferentes estrategias de investimento cultural
nao garantido pela instituic;ao escolar ~ au seja, de autodidaxia.

Por falta de indicadores mais precisos, relativos ao estilo global do consumo cultural,
tais como livros, jornais ou semanarios preferidos (par exemplo, estabelecendo a oposic;ao

entre os semanarios satfricos Le Canard enchaine e Charlie hebdo ou, em materia de
vulgarizac;ao, entre as revistas Science et vie e Psychologie, etc.), e possivel relevar as
informac;6es fornecidas pela pesquisa sobre os cantores preferidos. Poderiamos acreditar
que, para dar conta do fata de que, em todos os niveis de capital escolar, os individuos
mais jovens escolhem os cantores da gerac;ao jovem (Franc;oise Hardy ou]ohnny Hallyday)
com maior freqiiencia que os individuos mais velhos que, por sua vez, escolhem mais
freqUentemente as cantores mais antigos (Guetary ou Mariano), basta anotar a data de
aparic;ao dos cantores no campo da produc;ao cultural. De fato, entre os bacheliers, as mais
jovens citam com maior freqiiencia]acques Douai (nascido em 1920, apresenta urn recital
na sala de espetaCillos "Le Vieux Colombier", em 1963), Jacques Brei (nascido em 1929,
inicia sua carreira parisiense em 1953, no "Theatre des Trois Baudets", e produz recitais na
famosa sala 'TOlympia", em 1958 e 1961) ou, ate mesmo, Leo Ferre (nascido em 1916,
diplomado em Letras, ex-aluno da "Ecole libre des sciences politiques", inicia sua carreira

nos cabares parisienses, em 1946), enquamo os mais velhos mencionam mais
freqiientemente Edith Piaf (nascida em 1915 e falecida em 1963, havia iniciado sua carreira
na sala ''ABC'', em 1937), Luis Mariano (nascido em 1920, obtern seu primeiro sucesso em

1945, no "Casino Montparnasse"), Gilbert Becaud (nascido em 1927, torna-se conhecido,
em primeiro lugar, nos cabares da "rive droite" e, em seguida, na "L'Olympia", atingindo a
consagrac;ao em 1954, ou seja, "0 ano Becaud") ou, ate mesmo, Petula Clark (nascida em

* A correspondencia aproximada da classe de troisieme e a sa serie, enquanto a da classe de terminale eo 3°
ana do secundario. (N.T.)
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1933, apresenta~se como vedete oa "rOlympia", em 1960, tendo sido eleita a "vedete mais

simpcitica e popular", em 1963). Ve-se que 56 epassivel compreender tais relac;:6es com a

condic;:ao de levar em considerac;:ao naD 56 a idade au a epoca do lanc;:amento destes cantares
OU, ate mesmo, as lugares em que apresentam seus espetaculos no perfocto cia pesquisa,

mas tambem e, sobretudo, a maior au menor afinidade entre 0 estilo de suas can<;6es - em

urn caso, mais "intelectual" e, no autro, mais proximo do gasto pequeno-burgues cia opereta
au cia canc;ao realista - e as disposic;6es culturais de duas gera~6es escoJares produzidas

por dais estados bastante diferentes do sistema escolar (Para as informac;6es biognificas,
cf. C. Brunschwig, L. ]. Calvet,]. C. Klein, 100 ans de chanson fram;aise, Paris, Ed. du
Seuil, 1972; e Who's Who in France).

Diferenc;as da mesma forma eque distinguem, no interior cia frac;ao dos tecnicos,
as gerac;6es escolares de modo que as mais jovens op6em-se aos mais velhos DaD tanto por
sua competencia global, mas pela extensao e "liberdade" de seus investimentos: aleffi de

lerem. a exemplo dos mais velhos, obras cientificas e tecnicas, eles interessam-se, com

uma freqliencia urn pOlleD maior, pelos ensaios filos6ficos au pela poesia; suas visitas aos

museus nao sao mais freqlientes, mas ao realizarem tal atividade, dirigem-se mais

freqiientemente ao Museu de Arte Moderna. Estas tendencias sao, particularmente,
marcantes naqueles que, entre eles (relativamente em maior numero que entre os mais

velhos), sao oriundos das classes medias au superiores, conhecem urn numero

(relativamente) muito elevado de obras musicais e de compositores, mostram interesse

pela arte moderna e pela filosofia, alem de sua elevada freqliencia nas salas de cinema. No

entanto, a distinl;ao mais nitida, talvez, entre as duas gera~6es de tecnicos, refere-se aos

sinais exteriores - em particular, a maneira de se vestir e de se pentear -, assim como as

preferencias declaradas: ao procurarem aproximar-se do estilo estudante, as mais jovens

afirmam seguir a moda e apreciar as roupas que "correspondem a sua personalidade",

enquanto os mais velhos escolhem, com maior freqliencia, roupas "s6brias e adequadas"

au "de corte cl<issico" (escolhas caracteristicas dos pequeno-burgueses estabelecidos).

o autodidata de estilo antigo definia-se, fundamentalmente, por uma reverencia

em rela~ao acultura que era 0 efeito de uma exclusao, a urn so tempo, brutal e precoce,

alem de conduzir a uma devo(iio exaltada e mal orientada, portanto, levada a ser percebida
pelos defensores da cultura legitirna como uma especie de homenagem caricaturaJ.93 Entre

esses "primarios" que, em uma autodidaxia essencialmente ortodoxa, procuram

determinada maneira de continuar por seus proprios meios uma trajet6ria brutalmente

interrompida, toda a rela~ao com a cultura legitima e com as autoridades detentoras da

autoridade sobre esta cultura permanece marcada pelo fata de que foram excluidos por
urn sistema capaz de impor aos excluidos 0 reconhecimento de sua pr6pria exclusao. Ao

contnirio, os autodidatas de estilo novo mantiveram-se no sistema escolar, muitas vezes,

ate urn nivel relativamente elevado e, no decorrer desta longa freqliencia mal recornpensada,

adquiriram uma rela(iio, a um 56 tempo, "liberada" e desiludida, familiar e desencantada
com a cultura legitima que nada tern de comum com a reverencia longfnqua do autodidata

antigo, embora conduza a investimentos tao intensos e apaixonados, apesar de aplicados

a terrenos cornpletamente diferentes, tais como as historias em quadrinhos au a jazz, au

seja, campos abandonados ou desdenhados pelo universo escolar, em vez da historia ou da
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astronomia, e tambern a psicologia (inelusive, a parapsicologia) au a ecologia em vez da
arqueologia au da geologia." Nestas categorias, sem duvida, e que se recruta a publico de
tadas as prodUi;:6es elassificadas na "contra-cultura" (Charlie hebdo, l'Echo des Savanes,
Sexpol, etc.) que, atualmente e sob uma forma jomalistica, oferecern as prodUi;:6es de
vanguarda intelectual, do mesmo modo que outras "vulgarizam" (ista e, difundem para
alem do grupo dos receptores legitimos) as produtas da retaguarda academica (par exemplo,
a revista Historia) au da vanguarda consagrada (0 Le Nouvel Observateur).

as detentores do monop6lio da manipulac;:ao do sagrado, letrados de todas as capelas,
nunea manifestam muira indulgencia por aqueles que pretendem "descobrir ern si rnesmos
a origem cia autoridade tradicional" e ter acesso, sem intermediarios, ao deposito do qual
eles sao as guardiaes: como mastra Gershom Scholem, eles colocam sempre "0 maior

numero passive! de obstaculos para a avanc;:o do candidato ao caminho mfstfco (...) e
quando as barreiras causam gusto ao peregrina, fon;:ando-o a contentarwse em retomar a
Estrada antiga porque as novas tornaram-se inacessiveis para ele, a situac;ao apresenta-se
mais favonivel do ponto de vista cia autoridade". 95 No entanto, a censura preventiva cia
instituic;ao pode exercer-se sem que ninguem tenha de preceder a cantrales au impor
restri<;:6es: enquanto os autodidatas tradicionais mantern, ainda, a expectativa de que a
institui<;:ao escolar lhes indique e torne acessiveis as atalhos da vulgariza<;:ao e da vulgata,
sempre dominadas mais ou menos diretamente pela institui<;:ao,96 os mais liberados dos
novos autodidatas procuram seus modelos intelectuais entre os heresiarcas que ainda
desempenham a fun<;:ao tradicionalmente atribuida as autoridades, a saber, como afirma
tambem Scholem, I<anunciar as experiencias que serao exigidas ao ne6fito", "fornecendo w

Ihe as simbolos grac;:as aos quais ele podera exprimi-las".

Os dois mercados

A familia e a escola funcionam, inseparavelmente, como espa<;:os em que se
constituem, pelo pr6prio usc, as competencias julgadas necessarias em determinado
momento, assim como espa<;:os em que se forma a valor de tais competencias, ou seja,
como mercados que, por suas san<;:6es positivas ou negativas, controlam 0 desempenho,

Iii fortalecendo 0 que e "aceitavel", desincentivando 0 que nao 0 e, votando ao desfalecimento
" gradual as disposic;:6es desprovidas de valor - pilherias que "fazem feio" au que, apesar de

"admissiveis", como se diz, em outro meio e outro mercado, parecem ser, aqui, "descabidas"
e suscitam apenas "mal-estar" ou reprova<;:ao; cita<;:6es (por exemplo, latinas) que sao
pr6prias do "cuistre" ou "pedante", etc. Dito em outras palavras, a aquisi<;:ao da competencia
cultural e inseparavel da aquisi<;:ao insensivel de urn sensa da apJicat;ao dos investimentos
culturals que, sendo a produto do ajuste as possibilidades objetivas de valorizac;:ao da
competencia, favorece 0 ajuste antecipado a tais possibilidades e que, por sua vez, torna~

se uma dimensao relacionada com a cultura, pr6xima ou distante, desenvolta ou
reverenciosa, mundana ou escolar, au seja, forma incorporada da rela<;:ao objetiva entre 0

espac;:o da aquisic;:ao e a "nueleo dos valores culturafs". Falar de senso da aplica,iio, como
se fala de senso das conveniencias ou dos limites, e indicar c1aramente que, ao recorrer,
por necessidade de objetiva<;:ao, a termos tornados de emprestimo ao lexico da economia,
nao se pretende sugerir, de modo algum, que - em conformidade com a usa habitual, sem
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duvida, avaliado erroneamente, destes conceitos - as condutas correspondentes sejam
orientadas pelo dkulo radonal, cuja objetivo consiste em obter 0 maior lucro posslvel. Se
a cultura e0 espa.;:o por excelencia do desconhecimento eparque, ao engendrar estrategias
objetivamente ajustadas as possibilidades objetivas de lucro das quais ele e°produto, °
sensa cia aplica<;:ao garante JUCIOS que nao tern necessidade de ser procurados como tais;
assim, a quem possui a cultura legftima como segunda natureza, ele proporciona urn lucre
suplementar, ou seja, ° de ser percebido e de se aperceber como perfeitamente
desinteressado e isento de qualquer usa cinko au mercemirio cia cultura. 0 meSilla edizer
que, por exempio, ° termo "investimento" deve ser entendido no duplo sentido de
investimento econ6mico - como tern sido sempre, objetivamente, sem deixar de ser
desconhecido como tal- e de investimento afetivo que Ihe eatribuido pela psicanalise au,
ainda melhor, no sentido de i11usio, cren,a, involvment e engajamento no jogo que e°
produto do jogo e produz ° jogo. a unico guia conhecido pelo apreciador da arte eseu
arnor pela arte e quando ele se dirige, como que por instinta, para 0 que, em cada momento,
deve ser apreciado, amaneira desses homens de negocios que fazem dinheiro ate mesmo
sem andarem asua procura, ele nao obedece a qualquer calculo cinico, mas a seu bel
prazer e ao entusiasmo sincero que, nestas rnaterias, e uma das condic;6es do sucesso nas
aplica,6es. Assim, por exemplo, everdade que se pode descrever °efeito das hierarquias
da legitimidade (hierarquia das artes, dos generos, etc.) como urn caso particular do efeito
labeling (imposi,ao de ratulos verbais), bern conhecido dos psicalogos sociais: como a
ideia que se tern de urn rosto varia segundo 0 rotulo etnico que Ihe e atribuido,97 0 valor
das artes, generos, obras e autores depende das marcas sociais que lhes sao conferidas em
cada momento (por exemplo, °lugar da publica,ao, etc.). Ocone que °senso da aplica,ao
cultural que leva a apreciar sempre e sempre sinceramente 0 que deve ser apreciado e isso
so pode contar com a decifrac;:ao inconsciente dos inumeraveis signos que, em cada
momenta, dizem 0 que deve, ou nao, ser feito e ser vista, sem nunca ser explicitamente
orientado pela busca dos lueros simbalicos que ele proporciona. A competencia especifica
(na musica classica ou jazz, no teatro ou cinema, etc.) depende das possibilidades que os
diferentes mercados ~ familiar, escolar, profissional - oferecern, inseparavelmente, para
seu acumulo, implementa~8o e valorizaf8o, ou seja, do grau em que favorecem a aquisic;:ao
desta competencia, prometendo-lhe ou garantindo-Ihe lucros que sao outros tantos reforc;:os
e incitac;:6es para novos investimentos. As possibilidades de utilizar e "rentabilizar" a
competencia cultural nos diferentes mercados contribuem, em particular, para definir a
propensao para as investimentos "escolares" e para aqueles que, as vezes, sao designados
como lllivres" porque, diferentemente dos investimentos organizados pela escola, parecem
nada ficar devendo as obrigac;:6es ou incitac;:6es da instituic;:ao.

A competencia sera tanto mais imperativamente exigida e tanto mais
"compensadora", enquanto a incompetencia sera tanto mais rigorosamente sancionada e
tanto mais "dispendiosa", quanto maior for ° grau de legitimidade de determinado
dominio.98 No entanto, tal constatac;:ao e insuficiente para explicar 0 seguinte: quanto
maior for 0 avanc;o em direc;:ao aos dominios mais legitimos, mais importantes serao as
diferenc;:as estatisticas associadas ao capital escolar. Ao contrario, quanto maior for 0 avanc;:o
em direc;:ao aos dominios menos legitimos - considerados pelos menos advertidos como
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casa, a escolha dos amigos au do mobiliario -, tanto maior sera a importancia das diferen~as

estatfsticas relacionadas com a trajet6ria social (e com a estrutura do capital); lleste caso,
os dominios em vias de legitimar;ao. tais como a canc;:ao chamada "intelectual". a fotografia
au 0 jazz, ocupam uma posic;:ao intermedhiria. Ainda ai, na relac;:ao entre as propriedades
do campo (em particular, as possibilidades de sanc;6es positivas ou negativas que ele oferece
"em media" para urn agente qualquer) e as propriedades do agente e que se determina a
"eficacia" de tais propriedades: eassim que a propensao para as investimentos "Bvres" e
o terrena para 0 qual se orientam tais investimentos dependem nao, com todo 0 rigor, cia
taxa de lucro "medio" proporcionado pelo dominio considerado, mas da taxa de lucro que
ele promete a cada agente au a cada categoria particular de agentes em fuw;ao do volume
e da estrotura de seu capital.

A hierarquia das taxas de lucro "medias" corresponde, grosso modo, a hierarquia
dos graus de legitimidade, de modo que uma elevada cultura em materia de literatura
classica ou, ate mesmo, de vanguarda, proporciona, no mercado escolar e alhures, lucros
"medios" superiores a uma elevada cultura em materia de cinema ou, afortiori, de historias
em quadrinhos, romance policial ou esporte; no entanto, os lucros especfficos - portanto,
a propensao para investir comandada por eles - definem-se apenas na relac;ao entre urn
dominio e urn agente particular, caracterizado por suas propriedades particulares. Assim,
par exemplo, aqueles que devem 0 essencial de seu capital cultural a Escola, como os
professores primarios e os professores oriundos das classes populares e medias, mostram
se particularmente submissos a definic;ao escolar da legitimidade e tendem aproporcionar,
de modo bastante estrito, seus investimentos ao valor reconhecido pela Escola aos diferentes
dominios. Ao contrario, determinadas artes medias, tais como 0 cinema e 0 jazz, e, ainda
melhor, as historias em quadrinhos, a ficc;ao cientifica ou 0 romance policial, estao
predispostas a atrair os investimentos seja de quem nao conseguiu a total reconversao de
seu capital cultural em capital escolar, seja daqueles que, nao tendo adquirido a cultura
legitima segundo 0 modo de aquisic;ao legitimo (ou seja, por familiarizac;ao precoce),
mantem com ela, objetiva e/ou subjetivamente, uma relac;ao deplorclvel: estas artes em
vias de legitimac;ao, desdenhadas ou negligencfadas pelos detentores de maior capital
escolar, oferecern urn refugio e uma desforra aqueles que, ao apropriarem-se delas, fazem
a melhor aplicac;ao de seu capital cultural (sobretudo, se este nao for plenamente
reconhecido escolarmente), ao mesmo tempo que se atribuem 0 merito de contestar a
hierarquia estabelecida em rela~ao as legitimidades e aos lucros. Dito em outras palavras,
a propensao para aplicar as "artes medias" uma disposic;ao habitualmente reservada as
artes legitimas - a que avalia, por exemplo, 0 conhecimento do nome dos diretores de
filmes - depende menos estreitamente do capital escolar que de uma relac;ao global com a
cultura escolar e com a escola; por sua vez, tal relac;ao depende do grau ao qual 0 capital
cultural possuido se reduz ao capital adquirido na escola e reconhecido pela escola. (E
assim que os membros da nova pequena burguesia - que, apesar de terem herdado urn
capital cultural mais importante, possuem praticamente urn capital escolar semelhante ao
dos professores primarios - tern urn conhecimento bern superior relativamente ao nome
dos diretores de filmes, ao passe que tern urn menor conhecimento dos compositores).
Com efeito, nunca se escapa completamente ahierarquia objetiva das legitimidades. Pelo
fato de que 0 proprio sentido e 0 proprio valor de urn bern cultural variam segundo 0
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sistema de bens no qual ele se encontra inserido, 0 romance policial, a fiq:ao cientffica au
as hist6rias em quadrinhos podem ser propriedades culturais totalmente prestigiosas a
titulo de manifesta<;6es de audacia e de liberdade, OU, ao contnirio, serem reduzidos a seu
valor habitual conforme [orem associados as descobertas cia vanguarda literaria au musical,
au se encontrarem entre si, formando neste caso uma constela<;ao tfpica do "gasto media"
e, assim, mantendo a aparencia daquilo que sao, au seja, simples substitutos dos bens
legftimos.

Considerando que cada urn dos espa<;os sociais - por exemplo, famIlia au escola 
funciona como urn dos lugares em que se produz a competencia e, ao meSilla tempo,
como urn dos lugares em que ela recebe seu valor, poderiamos alimentar a expectativa de
que cada urn dos campos atribua 0 valor maximo aos produtos engendrados ai; neste caso,
o mercado escolar atribui 0 maior valor a compet€mcia cultural escolarmente certificada e
a modalidade escolar, enquanto os mercados dominados por valores extra~escolares - por
exemplo, sal6es e jantares "mundanos" ou quaisquer outras oportunidades da existencia
profissional (entrevistas de recrutamento, palestras de diretoria, col6quios, etc.) e, ate
mesmo, escolar (exame oral da ENA ou de Sciences Po) em que se trata de avaliar a pessoa

no total- atribuiriam 0 mais elevado valor a relac;a.o familiar com a cultura, desvalorizando
ao mesmo tempo todas as disposic;6es e competencias ern que sao invocadas as condic;6es
escolares de aquisil'iio. Tal constatal'iio evita a abordagem dos efeitos de dominal'iio que
fazem com que os produtos do modo de produc;ao escolar possam ser desvalorizados como
"escolares" no proprio mercado escolar.99 a sinal mais claro da heteronomia do mercado
escolar reside, de fato, na ambivalencia do tratamento que reserva aos produtos do habitus
"escolar" e que sera tanto mais marcante quanto mais fragil for a autonomia tanto do
sistema escolar no seu todo (variavel segundo os momentos e segundo os paises) quanta
desta ou daquela das instituic;6es que 0 constituem, em relac;ao as demandas das frac;6es
dominantes da classe dominante. 100

a certo e que existe uma afinidade imediata entre as disposic;6es que se adquirem
pela familiarizac;ao com a cultura legitima e 0 mercado "mundano" (ou as formas mais
"mundanas" do mercado escolar): as oportunidades habituais da vida social excluem os
testes tiio brutais quanto 0 question'rio fechado, 'pice da interrogal'iio escolar a qual a
propria instituic;ao escolar se recusa sempre que, aceitando implicitamente a depreciac;ao
mundana do "escolar", ela transforma a interroga<;ao, destinada a verificar e avaliar a
competencia, em uma variante da conversac;:ao mundana. No lado oposto as mais escolares
das situac;6es escolares que visam desarmar e desincentivar as estrategias de blefe, as
oportunidades mundanas oferecern livre curso a uma arte de representar a competencia que
epara esta 0 que, no carteado, a maneira de jogar epara a distribui<;ao das cartas: e possIvel
escolher seu terreno, esquivar~se dos testes, transformar as quest6es de conhecimento em
quest6es de preferencia e a ignorancia em recusa desdenhosa, au seja, outras tantas estrategias
em que se manifestam a seguran<;a au a inseguran<;a, a naturalidade ou 0 mal-estar, e que
dependem tanto do capital escolar quanto do modo de aquisil'iio e da familiaridade ou do
distanciamento correlatos. a mesmo e dizer que a falta de urn conhecimento aprofundado,
met6dico e sistematico em urn domfnio particular da cultura legitima niio impede, de modo
algum, a satisfa<;ao de exigencias culturais inscritas na maior parte das situa<;6es sociais,
nem mesmo na situa<;ao quase escolar criada pela rela<;ao de pesquisa. 101
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Ao propor a pergunta sobre os pintores de tal maneira que 0 conhecimento
professado nao pudesse ser objeto de qualquer verificac;:ao, pretendia-se adotar 0 meio nao
tanto de avaliar a competencia especifica (presume-se que eia dependa de fatores
semelhantes aos que sao utilizados no conhecimento dos compositores), mas de apreender,
de maneira indireta, a relac;:ao com a cultura legitima e os efeitos diferenciais da situac;:ao
de pesquisa. Eassim que os individuos, cujos saberes nao estao a altura de sua familiaridade
puderam sentir-se autorizados a utilizar estrategias de blefe que sao altamente proveitosas

nos usos comuns da cultura - e0 caso, particularmente, da nova pequena burguesia. No
entanto, 0 proprio blefe sera rentavel apenas se for orientado pelo conhecimento confuso
fornecido pela familiaridade: e assim que, se a liberdade deixada por esta pergunta permitiu
que os mais desprovidos pudessem agarrar-se a nomes proprios que nao correspondem a
urn conhecimento, nem a uma preferencia - tais como Picasso (citado par 21 % dos operarios
sem qualifiea,iio e dos trabalhadores bra,ais) ou Braque (10%) que era objeto de diversas
comemorac;:6es no momento da pesquisa -, ela funcionou, tambem, como armadilha no
caso de Rousseau (10%), cujo nome, praticamente sem qualquer menc;:ao pelas outras

classes, foi confundido, sem duvida, com 0 do escritor (ao contrario, Bruegel nunca foi
citado pelos trabalhadores brac;:ais, nem pe10s operarios sem qualificac;:ao, sem duvida,
porque eles nao correm 0 risco de pronunciar urn nome a respeito do qual, certamente, sao
reduzidas as possibilidades de terem ouvido falar).

Para manifestar esta especie de senso mundano, irredutivel a uma soma de saberes
estritamente controlaveis, que emais freqiientemente associado a urn elevado capital

cultural herdado, basta comparar as variac;:6es destas duas dimens6es da competencia
cultural: a posse de saberes especfficos, tais como a resposta certa em relac;:ao aos
compositores; e 0 "faro" que enecessario para valoriza-Ia, avaliado pela capacidade de
reconhecer 0 que Flaubert teria designado como as "opini6es chiques" entre diversos
julgamentos propostos.102 No diagrama que indica, para cada categoria, a taxa dos
individuos que conhecem os compositores de doze obras musicais, no minimo, e a taxa
daqueles que respondem que "estao interessados tanto pela pintura abstrata quanto
pela pintura das escolas c1assicas", e possivel distinguir, por urn lado, as frac;:6es
(professores do ensino secundario e superior) em que a competencia estrita prevalece
em relac;:ao ao senso da resposta certa e, ao contrario, aquelas que tern urn senso da

postura legitima sem qualquer proporc;:ao com sua competencia especffica (nova pequena
e grande burguesia e produtores artisticos); neste caso, verifica-se uma diferenc;:a minima
entre os pequeno-burgueses ou os burgueses em ascensao - professores primarios,
quadros medios da administrac;:ao, engenheiros e quadros superiores do setor publico.

o horror manifestado pelos burgueses (e, sobretudo, pelos burgueses em declinio)
em relac;:ao ao "escolar" encontra, sem duvida, urn de seus fundamentos na desvalorizac;:ao
que 0 mercado escolar inflige, apesar de tudo, aos conhecimentos aproximados e as intuic;:6es
confusas da familiaridade. Assim, por exemplo, eompreende-se melhor a denuncia da rotina
escolar que esta na origem da maior parte das inovac;6es dos novas intermediarios culturais
(animadores, edueadares, etc.) se soubermos que a pequena burguesia estabeleeida dispoe
de urn capital escolar relativamente importante para uma heranc;a cultural relativamente
reduzida, enquanto a nova pequena burguesia (cujo limite erepresentado pelos artistas)
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possui uma heran<;a cultural elevada para urn capital escolar relativamente reduzido. a
professor primario parisiense OU, ate meSilla, interiorano, que pode levar a melhor em rela~a.o

ao pequeno empresario, ao medico interiorano ou ao antiquario parisiense nos testes de

puw conhecimento tern todas as possibilidades de parecer-lhes incomparavelmente inferior
em todas as situa~6es que, em vez da prudencia, discri~ao e consciencia dos limites associados
ao modo de aquisi~ao escolar, exigem a seguran~a ou 0 faro, ate mesmo, 0 blefe propicio a
dissimular as lacunas: e possivel confundir Buffet com Dubuffet e mostrar-se absolutamente
capaz de dissimular a ignorancia sob os lugares-comuns do discurso de celebra,ao ou sob 0

silencio entendido de urn trejeito, de um aceno com a cabe~a ou de uma pose inspirada; e
possivel identificar a filosofia com Antoine de Saint-Exupery, Pierre Teilhard de Chardin,
inclusive, Louis Leprince-Ringuet e afirmar-se aaltura dos mercados atualmente mais cotados,
tais como recep~6es, entrevistas, seminarios, comiss6es, comites, etc. Com a (mica condi~ao

de que se possua 0 conjunto dos tra~os distintivos - postura, garbo, atitude, die<;:ao e pronuncia
-, maneiras de ser e usos sem os quais, pelo menos, nestes mercados, 0 valor atribuido a
todos os saberes de escola e reduzido ou nulo; alem disso, em parte - por nunca, ou nunca

completamente, terem sido ensinados pela Escola -, esses tra~os definem, propriamente
falando, a distin,ao burguesa. 103
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Afinal de (cntas, a maneira que designa 0 gosto infalivel do taste maker e denuncia

as gostos mal-assegurados dos detentores de uma cultura mal-adquirida s6 etao importante,
em rodos as mercados e, especialmente, no mercado em que se decreta 0 valor das obras
litenirias e artisticas, porque as escolhas ficam devendo sempre uma parcela de seu valor
ao valor daquele que as faz e porque este valor se cia a caohecer e reconhecer, no essencial,

pela maneira de faze-las. Ora, por imersao em urn espa\o em que a cultura legitima e
como 0 ar que se respira, aprende-se urn sensa cia escolha legitima tao segura que pode se
irnpar sirnplesrnente pela rnaneira de se realizar, it sernelhan,a de urn blefe bern-sucedido:
trata-se nao s6 do sensa dos bons campos de aplicac;ao e dos bons investimentos culturais
- os diretores de filmes, em vez dos atores; a vanguarda mais do que 0 cl<issico - ou, 0 que
da no mesmo, 0 senso do momento oportuno para investir ou evitar 0 investimento,
trocando de campo quando os beneficios de distint;ao tornam-se incertos demais; afinal
de contas, esta certeza de si, esta arrogancia e esta seguran~a eque, sendo habitualmente
o monopolio dos individuos mais seguros do rendimento de suas aplica~6es, tern todas as
possibilidades de impor, em urn universe em que tudo e uma questao de cren~a, seus
investimentos como os mais legftimos, portanto, mais rentaveis.

o carater proprio da irnposi,ao de legitirnidade e0 de irnpedir que, algurn dia, seja
possivel determinar se a dominante aparece como distinto au nobre par ser dominante,
au seja, por ter 0 privilegio de definir, par sua propria existencia, que a nobre au distinto
e, exclusivamente, 0 que ele e, privilegio que leva precisamente a marca de sua seguran~a,

ou se e somente por ser dominante que ele aparece dotado dessas qualidades e unico
legitimado para defini-Ias. Nao epar acaso que, para nomear as maneiras e a gosto legitimos,
a linguagem comurn pode contentar-se em dizer as "maneiras" ou a "gosto", termos
"utilizados em seu sentido absoluto", como dizem as gramaticos: as prapriedades associadas
aos dominantes - "sotaques" de Paris ou Oxford, "distin~ao" burguesa, etc. - tern a poder
de desincentivar a inten~ao de discernir a que elas sao "na realidade", em si mesmas e
para elas mesmas, assim como 0 valor distintivo que lhes confere a referenda inconsciente
asua distribui~ao entre as classes.

Fatores e poderes

No terrna deste processo, eclaro que a dificuldade da analise devia-se ao fato de
que a representa~ao do que e designado pelos proprios instrumentos da analise, tais como
nivel de jnstru~ao ou origem social, esta em jogo nas lutas em que 0 objeto da analise - a
arte e a rela~ao com a obra de arte - e 0 pretexto na propria realidade: nestas Iutas, a
oposi~ao verifica-se entre aqueles que estao identificados com a defini~ao escolar da cultura
e corn 0 modo escolar de aquisi~ao, por urn lado, e, por outro, aqueles que se tornarn as
defensores de uma cultura e de uma rela~ao com a cultura mais "!ivres", menos estritarnente
subordinadas as aprendizagens e aos contrales escolares ~ alern disso, apesar de serem
recrutados, sobretudo, nos setores mais antigos da burguesia, estes ultimos encontram
uma cau~ao indiscutivel entre os escritores e artistas, assim como na representa~ao

carismatica da produ~ao e do consumo da obra de arte, cuja inven~ao e garantia sao
realizadas por seu intermedio. As brigas envolvendo autores ou escolas que ocupam a
primeiro plano do cenario literario au artistico, dissimulam lutas, sern duvida, mais
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importantes: por exemplo, aquelas em que ocorre a oposi~ao entre professores (entre os
quais, ao lange de todo 0 seculo XIX, eram recrutados, muitas vezes, os criticos) e escritores,
em geral, mais proximos, par sua origem e suas rela~6es, das fra~6es dominantes da classe
dominante; ou as lutas incessantes em que, a prop6sito da defini~ao do homem plenamente
realizado e da educa<;iio encarregada de produzi-lo, as fra<;6es dominadas em seu todo se
op6em as fra~6es dominantes. Assim, por exemplo, 0 que esta em jogo na cria~ao, no final
do seculo XIX, de urn ensino privado que reserva urn grande espa<;o para 0 esporte - entre
outros, com Edmond Demolins, fundador da Ecole des Roches e discfpulo de Frederic Le
Play, e com 0 Barao de Coubertin*, outro defensor de uma educa~ao nova -, e a imposi~ao,

no amago da propria institui~ao escolar, de uma defini~ao aristocratica da educa~ao que
estabelece 0 saber, a erudi<;iio e a docilidade "escolar" simbolizada pelo "liceu caserna"
(neste contexto, e que surge 0 tema, retomado tao frequentemente), alem de todos os
criterios de avalia~ao favoraveis aos filhos da pequena burguesia pelos quais a escola afirma
sua autonomia, como opostos a "valores", tais como a "energia", a "coragem", a "vontade",
consideradas virtudes do chefe (das for<;as armadas ou da empresa - na epoca, praticamente
a mesma coisa) e, sobretudo, talvez, a "iniciativa" (privada), batizada self-help, 0 "espirito

de empreendedorismo", ou seja, outras tantas virtudes associadas apratica do esporte.
Valorizar a educa~ao contra a instru~ao, 0 caniter contra a inteligencia, 0 esporte contra a
cu]tura, e afirmar, no proprio mundo escolar, a existencia de uma hierarquia irredutivel a
hierarquia propriamente escolar que privilegia a segundo termo destas oposi~6es.J04

Estas lutas niio fazem parte do passado, como e testemunhado pela existencia de
dois ramos de acesso adiretaria das grandes empresas - 0 primeiro que encaminha da
Ecole des Roches ou dos grandes colegios jesuitas e dos grandes liceus burgueses
(situados no 16° bairro de Paris) para a faculdade de dire ito ou, em numero cada vez
maior, para Sciences Po ou para a HEC [Ecole des Hautes Etudes Commerciales];
enquanto 0 outro que orienta os alunos do liceu comum interiorano ou parisiense para
a Ecole Polytechnique _105 e, de modo ainda mais claro, pela oposi<;iio, no plano das
"escolas de elites", de dois mercados escolares profundamente diferentes, tanto no
conteudo da competencia cultural exigida quanta no valor atribuido as maneiras enos
criterios utilizados para avalia-Ias, tendo em urn extremo a Ecole normaJe superieure e
Polytechnique, enquanto, no outro, encontra-se Sciences Po e a ENA. Estas lutas, a

prop6sito da defini<;iio legitima da cultura e da maneira legitima de avalia-Ia, niio passam
de uma dimensao das lutas incessantes que dividem toda classe dominante e que, atraves
das virtudes do homem plenamente realizado, visam os diplomas legitimos para 0

exercicio da domina~ao: e assim que a exalta~ao do esporte, escola do carater, e a

• Frederic Le Play, economista e engenheiro frances (1806-1882); tradicionalista e conservador, foi partid,hio
de uma rfgida organiza~ao da familia e da propriedade, orientada par urn acendrado espirito religioso, alem
de ter exercido uma influencia considenivel sobre 0 movimento social do patronato, chamado "paternalismo".
Edmond Demolins, pedagogo frances (1852-1907), fundou a Ecole des Roches, em 1887, com 0 objetivo de
desenvolver uma forma~ao completa da crian~a no plano fisico, social e moral, tendo preconizado urn regime
em horario integral: os alunos vivem em regime familiar, residindo em casas agrupadas asemelhan~a de uma
comunidade, dispondo de ruas, pra~as, centros administrativos e lazer. Como 0 estudo era desenvolvido a
partir da cria~ao de "centros de interesse", cuja base estava calcada na liga~ao dos internos com as atividades
agrfcolas, tais escolas foram construidas em areas campestres, afastadas das cidades. Em rela~ao ao Barao
Pierre de Coubertan, educador frances (1863-1937), foi 0 renovador dosjogos Olfmpicos. (N.T.)
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valorizac;ao cia cultura economico-politica, em detrimento cia cultura literaria au artistica,
fazem parte das estrategias pelas quais as membros das frac;6es dominantes cia classe
dominante esfon;:am-se em desacreditar as valores reconhecidos pel as frac;6es
"intelectuais" da classe dominante e da pequena burguesia - cujos filhos desencadeiam
uma concorrencia temivel, no terreno cia competencia escolar mais definida escolarmente,
aos filhos de burgueses. No entanta, de modo mais profundo, estas manifesta,oes de
antiintelectualismo DaD passaro de uma dimensao do antagonismo que, bern aleffi cia

questao dos usos legitimos do corpo ou da cultura, atinge tadas as dimensoes da
existencia; oeste caso, as frac;6es dominantes tendem sempre a pensar sua relac;ao com
as frac;6es dominadas atraves da oposic;ao entre 0 masculino e 0 feminino, 0 serio e 0

frivolo, 0 utH e 0 filtH, 0 responsavel e 0 irresponsavel, 0 realismo e 0 irrealismo.
Os principios de divisao 16gica utilizada pela estatistica para produzir suas classes

e os "dados" que ela "registra" a seu prop6sito sao, portanto, tambem principios de divisao
s6cio-16gica: a interpreta<;ao correta das varia<;6es estatisticas, associadas as duas variaveis
principais em sua defini<;ao ingenua, ou seja, 0 nivel de instru<;ao e a origem social, s6 e
possivel com a condi<;ao de ter em mente que elas sao solidarias de defini<;6es antagonistas
da cultura legitima e da rela,ao legitima com a cultura ou, de modo mais preciso, de
mercados diferentes em que as propriedades associadas a urn ou ao outro desses dois
aspectos recebem valores diferentes. Nada seria mais falso que investir nesses "fatores"

uma eficacia que s6 aparece em determinada rela~ao e que, portanto, pode ser anulada ou
invertida em outro campo OU em outro estado do campo. As disposi<;6es constitutivas do
habitus cuho formam-se, funcionam e sao vaIidas apenas em urn campo e na rela<;ao com

urn campo que, segundo a expressao de Bachelard a prop6sito do campo fisico, e, por sua
vez, urn "campo de for<;as possiveis", uma "situa<;ao dinamica"106 em que algumas for<;as
se manifestam apenas na rela<;ao com determinadas disposi<;6es: e assim que as mesmas
praticas podem receber sentidos e valores opostos em campos diferentes, em estados
diferentes au em setores opostos do mesmo campo.

a retorno reflexive sabre os instrumentos da amilise nao e, portanto, urn escrupulo
de epistem610go, mas uma condi<;ao indispensavel para obter 0 conhecimento cientifico
do objeto: a pregui<;a positivista leva a concentrar a inten<;ao, completamente defensiva,
de verifica<;ao, na intensidade das rela<;6es constatadas, em vez de fazer incidir a interroga<;ao

sobre as pr6prias condi,oes da medi,ao das rela,oes as quais podem estar na pr6pria
origem da intensidade relativa das diferentes rela<;6es. Para acreditar na independencia
das "variaveis independentes" da metodologia positivista, convem ignorar que os "fatores

explicativos" sao, de fato, "poderes" que tern valor e podem exercer-se apenas em
determinado campo. Par isso, sao tributarios das lutas que se exercem, no interior de cada
campo, para transformar os mecanismos de forma<;ao dos valores que a definem: se e faeil
imaginar campos em que as pesos dos dois "fatores" dominantes pudessem ser invertidos
- e testes que as realizassem experimentalmente e, par exemplo, reservassem urn espa<;o
maior para objetos e formas de interroga<;ao menos "escolares" - e porque as Iutas cotidianas
a prop6sito da cultura tern como ultimo pretexto a transforma<;ao dos mecanismos de
forma<;ao dos valores que definem 0 valor relativo das produ<;6es culturais associadas ao
capital escolar e a trajet6ria social - assim como das variaveis primarias atraves das quais
torna-se possivel apreende-Ios.
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Se e verdade que as rela~6es estatisticas entre as propriedades associadas aos
agentes e as pniticas s6 se definem completamente na rela~ao entre as disposi~6es

constitutivas de urn habitus e determinado campo, a definil;ao dos limites em que as
rela~6es constatadas conservam sua validade, par uma restri~ao aparente que e a condi~ao

da plena generaHza,ao, so e posslvel com a condi,ao de questionar a rela,ao em que
estas rela,6es foram estabelecidas: it semelhan,a da situa,ao de exame da qual ela esti
bastante proxima (apesar da falta do pretexto de uma san,ao institucional), a rela,ao
instaurada par uma pesquisa atraves de questionario fechado que incide, principalmente,
sobre a cultura legftima esta para 0 mercado escolar 0 que urn mercado, como espal;o
concreto de intercambio, esta para 0 mercado da teoria economica. Tanto par seu objeto
quanto pela forma que eJa imp6e no intercil.mbio (a interroga,ao que, segundo a
observa~ao de Bally, implica sempre uma forma de intrusao, violencia, questionamento
- dal as atenua,6es de que, habitualmente, ela e acompanhada), a pesquisa por
questionario, sobretudo, quando assume a forma de urn interrogat6rio met6dico e
dessimetrico,107 op6e-se a conversa~ao comum, independentemente de tratar-se de
discuss6es de bar au de campus em que se elabora a "contra-cultura", ou de impress6es
mundanas que procedem ao banimento da precisao pedante e da lentidao diditica. As
varia,6es observadas no peso relativo do diploma e do capital cultural herdado quando,
no interior desta situa~ao quase escolar, se avan~a do mais escolar na forma e no objeto
para 0 menos escolar na forma (perguntas que avaliam a familiaridade sem controle
estrito do saber) ou no objeto (perguntas sobre 0 conhecimento relativo ao cinema au
as preferencias em materia de cardipio) permitem que se fa,a uma ideia da rela,ao
entre os "fatores" e os mercados. A razao pela qual todos os indfcios (cuja obten,ao e
difkil por questiomirio) da maneira de implementar ou encenar, de fazer ver ou valorizar
a competencia (seguran~a, arrogancia, desenvoltura, modestia, seriedade, mal-estar, etc.)
dependem, estreitamente, em sua significa~ao e em seu valor, do mercado em que estao
inseridos deve-se ao fato de serem os vestigios vislveis de urn modo de aquisi~ao (familiar
ou escolar), ou seja, de urn mercado; deve-se, tambem, ao fato de que todos os mercados
que estao em condi~6es de afirmar sua autonomia em rela~ao ao controle escolar,
atribuem-Ihes a prioridade - enfatizar as maneiras e, atraves delas, 0 modo de aquisil;ao,
e ter a possibilidade de adotar a antiguidade na classe como 0 principio da hierarquia no
amago da classe;I08 deve-se, igualmente, ao fato de conferir, aos detentores estatutarios
da maneira legftima, urn poder absoluto e absolutamente arbitrario de reconhecimento
ou de exclusao. Por defini~ao, a maneira s6 existe para outrem e as detentores estatutarios
da maneira legitima e do poder de definir a valor das maneiras, pronuncia, apresenta~ao
e atitude tern 0 privilegio da indiferen,a it sua propria maneira (dispensando-os de razer
fita); ao contrario, os "novos-ricos" que pretendem agregar-se ao grupo dos detentores
legitimos, au seja, heteditarios, da maneira adequada sem serem a produto das mesmas
condi~6es sociais, encontram-se confinados, fa~am 0 que fizerem, na alternativa da
hiperidentifica~ao ansiosa ou do negativismo que, na propria revolta, confessa sua derrota:
au a conformidade de uma conduta "tomada de emprestimo", cuja corre~ao ou ate meSillO
hipercorre~ao lembra que ela imita e 0 que macaqueia, au a afirrna~ao ostensiva da
diferen~a que e votada a aparecer como uma confissao da impotencia a identificar-se. 109
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Pelo fato de que sao adquiridas nos campos sociais que sao, inseparavelmente,
mercados em que elas recebem seu valor, as competencias culturais sao soIidarias destes
mercados e todas as lutas a proposito da cultura tern como pretexto a cria~ao do mercado
mais favoravel aos produtos que trazem a marca, nas maneiras, de uma classe particular
de condi,6es de aquisi,iio, ou seja, de determinado mercado. Assim, 0 que se designa,
atualmente, como "contra-cultura" poderia ser 0 produto do esfor,o dos autodidatas da
nova versao para se libertarem das leis do mercado escolar (que continuam a subjugar os
autodidatas amaneira antiga, menos seguros, embora elas condenem, antecipadamente,
seus produlOS), produzindo outro mercado dotado de suas instiincias proprias de
consagrac;ao e capaz de contestar praticamente, amaneira dos mercados mundano OU

intelectual, a pretensao da instituic;ao escolar no sentido de impor, a urn mercado dos
bens culturais perfeitamente unificado, os principios da avaIia~ao das competencias e
maneiras que se imp6em ao mercado escolar ou, pelo menos, aos setores mais "escolares"
deste mercado.

Pierre Bourdieu



Segunda parte

Aeconomia das praticas

No que se refere as coisas, cujas regras e principios the haviam sido ensinados peJa mae, em relarao a
maneira de preparar determinados pratas, toear as sonatas de Beethoven e receber com amabiJidade, ela
alimentava a certeza de rer uma idba aju5tada da perfei{:ao e discernir se as aurras eram mais OU menos

semelhantes. Para essas tres atividades, alMs, a perfeirao era quase a mesma: aMm de uma especie de
simpJicidade em dispor dOB recursos, trarava-se de conservar a sobriedade e 0 encanto. EJa recharava com

horror que fossem utjJjzadas especiarias nos pratas que nao as exigjssem absolutamente, que alguem
tocasse com afetariio e abuso de pedais; enfim, ao receber visitas, que Fosse abandonada aperfeita

nacuralidade e houvesse qua/quer exagero em [alar de si. Desde a primeira eolherada, desde as primeiras
notas, com um simples eartao, e/a tinha a pretensao de saber se se tratava de uma boa eozinheira, de um
verdadeiro musico ou de uma mu/her bem edueada. 'Ela pode ser muito mais dotada que eu, mas eareee

de gosto ao toear este andante tao simples com tamanha enfase'. 'Talvez, seja uma mulher brilhante e
repleta de qualidades, mas nao deixa de mostrar [alta de tato ao falar de si nestas circunstancias'. 'Talvez,

seja uma eozinheira muito talentosa, mas nao sabe preparar 0 beefsteak com ma{:as'. 0 beefsteak com
ma~as! Esse era, precisamente, um item do concurso ideal: diffcil par sua propria simplicidade, especie de

'sonata pau!tiea' da cozinha, equivalente gastronomico do que e, na vida social, a visita da senhora que
vem soJicitar informa{:oes sobre um empregado e que, em um ato tao simples, pode mostrar

perfeitamente se possui au eareee de tato e de educa{:ao.

M. Proust, Pastiches et melanges
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oespa~o social e suas transforma~oes

Poderiamos ter interrompido, sem duvida, a pesquisa oeste ponto sem suscitar
grandes obje<;6es; de fato, parece evidenre demais a ideia da irreduribilidade do gosto
artistico. Ora, como ja demonstrou a analise das condi<;:6es sociais relativas adisposic;ao
estetica, a compreensao completa das disposi<;6es que orientam as escolhas entre as
bens da cultura legitima s6 e passivel com a condi<;:ao de reinseri-Ias na unidade do
sistema das disposi<;:6es, de fazel com que a "cultura", no sentido restrito e normativo
do usa coroum, volte a entrarna "cultura" no sentido amplo da etnologia e de relacionar
o gosto elaborado dos objetos mais depurados com 0 gosto elementar dos sabores
alimenrares. l 0 duplo sentido do termo "gosto" - que, habitualmente, serve para justificar
a Busao da gera~ao espontanea que tencle a produzir esta disposic;ao culta, ao apreseotar
se sob as aparencias da disposic;ao inata - cleve servir, desra vez, para lembrar que 0

gosto, enquanto Iffaculdade de julgar valores esteticos de maneira imediata e intuitiva"
e indissociavel do gosto no sentido de capacidade para discernir os sabores proprios dos
alimentos que implica a preferencia por alguns deles. A abstra<;'o que leva a isolar as
disposi~6es em rela~ao aos bens de cultura legitima acarreta, de fato, uma outra abstra~ao

no nivel do sistema dos fatares explicativos que, sempre presente e atuante, revela-se a
observa~ao apenas atraves daqueles seus elementos - no caso analisado, mais abaixo, 0

capital cultural e a trajetoria - que se encontram na origem de sua eficacia no campo
considerado.

o consumo dos bens culturais mais legitimos e urn caso particular de concorrencia
pelos bens e pniticas raras, cuja particularidade depende, sem duvida, mais da logica da
oferta - au, se preferirmos, da forma espedfica assumida pela concorrencia entre as
produtores - que da logica da demanda e dos gostos ou, se quisermos, da logica da
concorrencia entre os consumidores. De fata, basta aboUr a barreira magica que transforma
a cultura legitima em urn universe separado para perceber rela~6es inteligiveis entre
"escolhas", aparentemente, incomensunlveis - tais como as preferencias em materia de

musica ou cardapio, de esporte ou politica, de literatura ou penteado. Esta reintegra~ao

barbara dos consumos esteticos no universo dos consumos habituais (alias, e contra estes
que as primeiros nao cessam de se definir) tern, entre outras, a virtude de lembrar que 0

consumo de bens pressup6e - sem duvida, sempre e em graus diferentes segundo os bens
e os consumidores - urn trabalho de apropriac;ao; ou, mais exatamente, que 0 consumidor

contribui para produzir 0 produto que ele consome mediante urn trabalho de identifica<;'o
e decifra<;'o que, no caso da obra de arte, pode constituir a totalidade do consumo e das
satisfa<;6es que ele proporciona, exigindo, alem do tempo, determinadas disposi<;6es
adquiridas com 0 tempo.
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Envolvidos em suas abstra~6es, os economistas podem ignorar 0 que advem aos
produtos na relac;ao com os consumidores, ou seja, com as disposi~6es que definem
suas propriedades uteis e seus usos reais: afirmar, por hip6tese, como urn deles, que os
consumidores percebern os mesmos atributos decisivos, 0 que equivale a supor que os
produtos possuem caracteristicas objetivas - ou, como se diz, "tecnicas" - capazes de se
imporem como tais a todos os individuos perceptores, e admitir que a percepc;ao estaria
associada unicamente as caracteristicas designadas pelas descri~6es propostas pelos
produtores (e pela publicidade chamada "informativa") e que os usas sociais poderiam
deduzir-se dos modos de utiJjza9ao. Os objetos, inclusive, os produtos industriais, nao
sao abjetivas no sentido atribufda, habitualmente, a esta palavra, ou seja, independentes
dos interesses e gostos dos que os apreendem, alem de nao imporem a evidencia de urn
senti do universal e, unanimemente, aprovado. A tarefa do soci610go seria,
incomparavelmemte, muito mais facH se, diante de cada rela~ao estatistica entre uma
"variavel independente" e uma "variavel dependente", nao tivesse de determinar como
a percepc;ao e a aprecia~ao, embutidas na "variavel dependente", variam segundo as
classes, cuja determinac;ao consta da Ifvariavel independente" ou, se preferirmos, qual e
o sistema dos tra~os pertinentes em fun~ao do qual foi determinada, realmente, cada
uma das classes de agentes. 2 A ciencia deve estabelecer, precisamente, esta objetividade
do objeto que se estabelece na rela,ao entre urn objeto definido nas possibilidades e
impossibilidades que ele oferece e que se revelam apenas no universo dos usos sociais 
entre os quais, ao tratar-se de urn objeto tecnico, 0 usa previsto ou em conformidade
com a concep,ao do produtor - e as disposi,6es de urn agente ou de uma c1asse de
agentes, ou seja, os esquemas de percep~ao, apreciac;ao e ac;ao que constituirao sua
utiJjdade objetiva em urn uso pratico. 3 Nao se trata de reintroduzir, como e evidente,
uma forma qualquer do que e designado como "experiencia de vida" e que,
freqiientemente, nao passa de uma projec;ao mal dissimulada da "experiencia de vida"
do pesquisador;4 mas, em vez da relac;ao abstrata entre consumidores com gostos
intercambiaveis e produtos com propriedades uniformemente percebidas e apreciadas,
colocar a relac;ao entre gostos que variam necessariamente segundo as condi<;6es
economicas e sociais de sua produ~ao, por urn lado, e, por outro, os produtos que, por
intermedio desses gostos, recebem suas diferentes identidades sociais. De fato, basta
formular a questao, estranhamente ignorada pelos economistas, sobre as condic;6es
economicas da produ9ao das disposic;6es postuladas pela economia - ou seja, no caso
particular,s a questao dos determinantes economicos e sociais dos gostos -, para perceber
a necessidade de inscrever, na definic;ao completa do produto, as experiencias diferenciais
vividas pelos consumidores em fun~ao das disposi~6es tributarias da posi~ao que eles
ocupam no espac;o economico. Nao ha necessidade de sentir profundamente tais
experiencias para compreende-Ias com uma compreensao que, porventura, nada fique
devendo a experiencia vivida e, menos ainda, a simpatia: rela~ao objetiva entre duas
objetividades, 0 habitus permite estabelecer uma relac;ao inteligiveI e necessaria entre
determinadas praticas e uma situa~ao, cujo sentido e produzido por ele em fun<;ao de
categorias de percepc;ao e de aprecia~ao; por sua vez, estas saO produzidas por uma
condic;ao objetivamente observavel.

Pierre Bourdieu
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[ondi~ao de classe e condicionamentos sociais

Considerando a impossibilidade de justificar as pniticas a nao ser pela revela,ao
sucessiva cia serie dos efeitos que se encontram na sua origem, a analise faz desaparecer,
em primeiro lugar, a estrutura do estilo de vida caracteristico de urn agente au de uma
classe de agentes, ou seja, a unidade que se dissimula sob a diversidade e a multiplicidade
do conjunto das praticas realizadas em campos dotados de logicas diferentes, portanto,
capazes de impor formas diferentes de realiza,ao, segundo a formula: [(habitus) (capital)]
+ campo = pratica. Ela faz desaparecer, tambom, a estrutura do espa,o simbolico delineado
pelo conjunto dessas pniticas estfuturadas, de todos esses estilos de vida distintos e
distintivos que se definem sempre objetivamente - e, as vezes, subjetivamente - nas e
pelas rela,aes mutuas. Trata-se, portanto, de recompor 0 que foi decomposto, antes de
mais nada, a titulo de verifica~ao, mas tambern para encontrar, de novo, 0 que ha de
verdade na abordagem caracteristica do conhecimento (ornum, a saber, a intui~ao cia
sistematicidade dos estilos de vida e do conjunto constitufdo por eles. Para issa, coovern
retornar ao principia unificador e gerador das praticas, au seja, ao habitus de dasse, como
forma incorporada da condi\ao de dasse e dos condicionamentos que ela impoe; portanto,
construir a classe objetiva, como conjunto de agentes situados em condi~6es homogeneas
de existencia, impondo condicionamentos homogeneos e produzindo sistemas de

disposi\oes homogeneas, pr6prias a engendrar pniticas semelhantes, alem de possuirem
urn conjunto de propriedades comuns, propriedades objetivadas, as vezes, garantidas
juridicamente - por exemplo, a posse de bens ou poderes - au incorporadas, tais como os

habitus de classe - e, em particular, os sistemas de esquemas classificat6rios.6

Variaveis e sistemas de variaveis

Ao designarmos estas classes - classes de agentes ou, 0 que da no mesmo deste
ponto de vista, classes de condi~oes de existencia - par urn nome de profissao, limitamo-nos
a tornar manifesto que, nas rela\oes de produ~ao, a posi~ao orienta as praticas por intermedio,
principalmente, dos mecanismos que presidem 0 acesso as posi\oes, alem de produzirem
ou selecionarem determinada classe de habitus. Mas, nao se trata de retornar a uma variavel
pre-construida, tal como a "categoria socioprofissional": de fato, os individuos reunidos em
uma classe construida a partir de uma rela~ao particular, apesar de ser particularmente
determinante, trazem sempre com e1es, alem das propriedades pertinentes que se encontram
na origem de sua classifica\ao, algumas propriedades secundarias que, deste modo, sao
introduzidas clandestinamente no modelo explicativo.7 a mesmo e dizer que uma classe au
uma fral'iio de classe edefinida nao so por sua posi,ao nas rela,aes de produ,ao, tal como
ela pode ser identificada atraves de indices - por exemplo, profissao, renda OU, ate mesmo,
nivel de instru\ao -, mas tambem pela propor\ao entre 0 numero de homens e 0 de mulheres,
correspondente a determinada distribui,ao no espa,o geogrifico (que, do ponto de vista
social, nunca e neutra), e por urn conjunto de caracterfsticas auxiliares que, a titulo de
exigencias tacitas, podem funcionar como prindpios reais de sele~ao ou exclusao sem nunca
serem formalmente enunciados - esse e0 caso, por exemplo, da filia\ao etnica ou do genero;
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com efeito, inumeros crirerios oficiais servem de mascara a criterios dissimulados, de modo

que 0 fato de exigir determinado diploma pode ser a maneira de exigir, efetivameme,
determinada origem social. 8

Eassim que as membros dos grupos baseados oa coopta<;ao, au seja, a maior parte

das corporat;6es (medicos, arquitetos, professores de ensino superior, engenheiros, etc.)

protegidas par urn numerus clausus, explicito au tacito, tern sempre em comum alga a mais

e diferente das caracteristicas explicitamente exigidas: a percepc;:ao COillum das profiss6es 

sem duvida, uns dos prindpios reais das "vQcac;:6es" - emenos ahstrata e incal que ados

estatisticos, levando em considerac;:ao DaD 56 a natureza do cargo au 0 montante das

remunerac;:6es, mas determinadas caracteristicas secundarias que, freqiientemente, se

encontram na origem de seu valor social (prestfgio ou descredito) e que, ausentes da defini<;ao

oficial, funcionam como exigencias tacitas, orientando mais ou menos abertamente - tais

como idade, sexo ou origem social ou etnica - as escolhas de cooptac;ao, desde a entrada oa

profissao e ao longo de toda a carreira, de modo que as membros da corpara<;ao desprovidos

desses tra<;os sao excluidos ou enviados para posic;6es marginais (as medicas ou advogadas

sao destinadas a uma clientela feminina, enquanto os medicos e advogados negros dedicam

se aclientes negros ou apesquisa). Em suma, a propriedade evidenciada pelo nome utilizado

para designar uma categoria - ou seja, na maior pane das vezes, a profissao - corre 0 risco de

dissimular a eficicia de todas as propriedades secundarias que, apesar de serem realmente

constitutivas da categoria dividida desta forma, nao sao evocadas expressamente. Do mesma

modo, a pessoa exp6e~se a cometer erros gIOsseiIOs se, tratando~se de apreciar a evoIu<;ao de

uma posi<;ao social (identificada pela profissao), vier a ignorar, pelo simples faw de considerar

uma 56 das propriedades pertinentes, nem que fosse a mais imponante, wdos as efeitos de
substitui~ao nos quais se exprime, tambem, tal evoluc;ao: a trajet6ria coletiva de uma classe

social pode manifestar~se no fato de que ela se torna "feminina" au "masculina", envelhecida

au rejuvenescida, empobrecida ou enriquecida; todas estas transforma<;:6es podem sel

simultaneas au alternadas (0 declinio de uma posi<;:ao pode manifestar-se no fato de que ela

se torna feminina - alterac;ao que pode ser acompanhada par uma eleva<;ao da origem social
- au se "democratiza" ou "envelhece"). A mesma coisa seria vilida para qua/quer grupo
definido pe/a ocupac;ao de uma posi~ao em urn campo - par exemplo, uma disciplina

universitaria na hierarquia das disciplinas, urn tftulo nobiliarquico au diploma escolar oa
hierarquia dos tftulos, etc.

As relar;6es singulares entre uma variavel dependente (par exemplo, a opiniao

poHtica) e variaveis chamadas independentes - tais como sexo, idade e religiao ou, ate

mesmo, nivel de instrU<;:ao, remunerac;6es e proflssao - tendem a dissimular 0 sistema

completo das relac;6es que constituem 0 verdadeiro principio da forc;a e da forma especfficas

dos efeitos registrados em determinada correlac;ao particular. A mais independente das

variaveis "independentes" esconde uma verdadeira rede de relac;6es estatfsticas que estao

presentes, subterraneamente, na relar;ao que ela mantem com determinada opiniao au

pratica. Ainda neste aspecto, em vez de solicitar a tecnologia estatistica que encontre a

soluc;ao para urn problema - aflnal, eIa limitar-se-a a desloca-Io -, coovern, par urna analise

das divis6es e das variac;6es introduzidas pelas diferentes variaveis secundarias (sexo,
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idade, etc.) no seio da classe dividida segundo a variavel principal, interrogar-se a respeito

de tudo 0 que, presente na defini<;ao real da classe, nao Ii levado em considera<;ao de modo

consciente na definic;ao nominal, cuja resumo se encontra no nome utilizado para desigmi
la e, por conseguinte, na interpretac;ao das relac;6es em que eintroduzida.

Tipica cia falsa independencia entre as variaveis chamadas independentes ea relac;ao
entre 0 diploma e a profissao: nao so porque, pelo menos, em determinados setores do

espac;o social (cuja acesso depende em maior au menor grau do diploma), a profissao depende
do diploma, mas tambem porque 0 capital cultural que, segundo se presume, egarantido

pelo diploma, depende cia profissao ocupada que pode pressupof a manutenc;ao au 0

crescimento do capital adquirido na familia elail na escola (pela e para a promoc;:ao
profissional), au, ao contra.rio, 0 definhamento desse capital (em decorrencia da

desqualifica~ao).A este efeito da condi~ao profissional - em que ainda seria necessario

estabelecer a distin~o entre 0 efeito do trabalho propriamente dito que, por sua pr6pria

natureza, pode exigir urn maior ou menor investimento, e de urn modo mais ou menos

constante, de capital cultural, portanto, a manuten~ao mais ou menos continuadeste capital,

e 0 efeito da carreira possivel que procura ou exc1ui investimentos culturais propicios para

garantir a promo~ao profissional ou legitima-la - acrescenta-se 0 efeito do meioprofissional,
ou seja, 0 fortalecimento exercido sobre as disposi~6es e, em particular, as disposi~6es culturais

(ou religiosas e politicas) por urn grupo homogeneo no tocante amaior parte das rela~6es

que 0 definem: assim, em cada caso, seria necessaria analisar em que medida as condi~6es de

existencia profissional favorecem ou desfavorecem a realiza~ao desse efeito, 0 que implicaria

levar em considera~aoas pr6prias caracteristicas do trabalho (penibilidade, etc.), as condic;6es

em que ele se realiza - ruido ou silencio favoravel acomunica~ao, etc. -, os ritmos temporais

que ele imp6e, alem do tempo livre que ele concede e, sobretudo, a forma das rela~6es

horizontais ou venicais facilitadas por ele dentro ou fora dos locais de trabalho - durante a

atividade e nas pausas -, etc. Este efeito encontra-se, sem dlivida, na origem de inumeras

diferenc;as que separam os empregados de escritorio (auxiliares de contador e de reparti~ao,

bancarios, datil6grafas) dos comerciarios (na maioria, vendedores de loja), cuja identifica~ao

permanece incompleta com as diferenc;as associadas afra~ao da classe de origem (com uma

freqiiencia ligeiramente maior, os empregados de escrit6rio sao oriundos de produtares rurais,

enquanto os comerciarios sao originarios dos pequenos empresarios) e com as diferen~as de

capital escolar (na propor~ao anterior, os primeiros possuem 0 BEPC e os segundos urn

CAP).9 Alem dos efeitos desvelados e, ao mesmo tempo, encobertos pela rela~ao entre a

fra~ao de classe e as praticas, existe 0 efeito da posi~ao na distribui<;ao das propriedades

secundarias associadas a uma classe: e assim que os membros da classe que possuem apenas
algumas propriedades modais - por exemplo, os homens em uma profissao fonemente

feminilizada ou os filhos de operarios na ENA -, cuja identidade social e marcada

profundamente par esta filia~ao e pela imagem social que ela imp6e, devem inevitavelmente

considef<l-la como referenda, independentemente de ter sido assumida ou rejeitada.

Da mesma forma, determinadas rela~6es - tais como aquelas que unem 0 capital

escolar ou a idade aremunerac;ao - dissimulam a rela~ao que associa, entre si, as duas

variaveis aparentememe independentes, ou seja, a idade que determina a remunera~ao

com uma forc;a que varia segundo 0 capital escolar e a profissao que, por sua vez, e
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determinada, em parte, pelo capital escolar e, ao mesmo tempo, por outros fatores mais
bern dissimulados, tais como sexo au capital cultural e social herdado. Em outro caso,
uma das variaveis e, em parte, apenas uma forma transformada da outra: assim, a idade
escolar (isto e, a idade para determinado nivel escolar) e uma forma transformada do

capital cultural herdado e, deste modo, 0 atraso e uma etapa para a relegac;:ao ou elimina<,:ao;
de maneira mais geral, 0 capital escolar possuido em determinado momento exprime,

entre outras coisas, 0 nive1 economico e social da familia de origem (no termo de urn
processo mais au menos longo que nada tern a ver com uma rela<,:ao mecanica ja que 0

capital cultural de origem pode ter sido reconvertido, apenas imperfeitamente, em capital
escolar au ter exercido efeitos irredutfveis aos do diploma, como e possivel observar em
todos os casos em que a origem social estabelece uma distin<,:ao entre individuos cujo nivel
escolar e identico). Do mesmo modo, em qualquer rela<,:ao entre 0 capital escolar e

detenninada pratica, apreende-se 0 efeito das disposi<,:6es associadas ao sexo que contribuem
para determinar a logica da reconversao do capital herdado em capital escolar, ou seja,
mais precisamente, a "escolha" da especie de capital escolar que sera obtida a partir do
mesmo capital de origem: de preferencia literario, no caso de uma mo<,:a, e cientifico, no
caso de urn rapaz. Ainda do mesmo modo, a relac;:ao de determinada pratica com a idade
pode esconder uma relac;:ao com 0 capital escolar quando, pela idade, sao identificados, de
fato, modos diferemes de acesso a posi<,:ao - pelo diploma au pe1a promoc;:ao profissional

e/ou gera<,:6es escolares e possibilidades desiguais de acesso ao sistema de ensino (0 capital
escolar dos agentes mais velhos e mais baixo que 0 dos mais jovens); ou, ainda, com a
classe social, em decorrencia das variac;:6es da definic;:ao social da precocidade ou do atraso
nos diferentes campos e, em particular, no campo escolar. 1O Do mesmo modo, por ultimo,
e impossive1 imputar as variac;:6es da pratica cultural, segundo 0 porte da aglomera<,:ao de
residencia, ao efeito proprio dadistancia puramente espacial e as variac;:6es da oferta cultural,
antes de ter sido verificado se as diferenc;:as subsistem com a eliminac;:ao do efeito das
desigualdades em relac;:ao ao capital escolar, decorrentes - inclusive, na mesma categoria
profissional- da distribuic;:ao no espac;:o geografico. 1J

Ao preceder a analise isolada de cada variavel, como ocorre freqiientemente, corre~

se 0 risco de atribuir a uma das variaveis - por exemplo, sexo ou idade que, asua maneira,
podem exprimir a situa,ao global ou 0 devir de uma classe - 0 que e0 efeito do eonjunto
das variaveis (erro facilitado pela propensao consciente au inconsciente para substituir
as aliena~6es genericas - as que estao associadas, por exemplo, ao sexo ou a idade 

pelas alienac;:6es especificas, relacionadas com a classe). A condic;:ao economica e social,
tal como ela e apreendida atraves da profissao, imp6e sua forma especifica a todas as
propriedades de idade ou de sexo, de modo que a efideia de tada a estrutura dos fatores
associados aposi<;:ao no espac;:o social encontra-se manifestada nas correlac;:6es entre a
idade e 0 sexo, par urn lado, e, por outro, as praricas: torna-se evidente a ingenuidade da
tendencia a imputar as diferenc;:as registradas, segundo a idade, a urn efeito generico do
envelhecimento biol6gico quando se observa, por exemplo, que a envelhecimento - se,
entre as membros das classes favorecidas, esta associado a urn deslize para a direita 
acompanha-se, entre os operarios, de urn deslize para a esquerda. Do mesmo modo, na
preeoeidade relativa dos quadros - avaliada, por exemplo, pela idade em que riveram
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acesso a determinada posi<;ao -, exprime~se tudo 0 que, para alem das aparencias cia
identidade pontual de condic;:ao, leva asua divisao, ou seja, tada a sua trajet6ria anterior
e posterior, alem do volume e cia estrutura do capital que a determinam.

A classe construida

A classe social nao e delinida par uma propriedade (mesmo que se tratasse da mais
determinante, tal como 0 volume e a estrutura do capital), nem por uma soma de
propriedades (sexo, idade, origem social au etnica - par exemplo, parcela de brancos e de
negros, de indigenas e de imigrantes, etc. ~, remunerac;6es, nivel de instrw;ao, etc.),
tampouco par uma cadeia de propriedades, todas elas ordenadas a partir de uma propriedade
fundamental - a posi,ao nas rela,6es de produ,ao -, em uma rela,ao de causa a efeito, de
condicionante a condicionado, mas pela estrutura das relac;6es eotre todas as propriedades
pertinentes que cDnfeIe seu valor proprio a cada uma delas e aos efeitos que ela exerce
sabre as praticas. 12 A constrw;ao, como e0 caso deste trabalho, de classes - tanto quanto
possivel homogeneas no tocante aos determinantes fundamentais das condi\6es materiais
de existencia e dos condicionamentos que elas imp6em - implica, portanto, levar em
considera\ao de modo consciente - na propria construfao destas classes e na interpreta\ao
das varia,6es, segundo estas classes, da distribui,ao das propriedades e das priticas - a
rede das caracteristicas secundarias manipuladas, de maneira mais au m.enos inconsciente,
sempre que e feito apelo a classes construidas com base em urn criterio unico, mesmo que
fosse tao pertinente quanta a profissao; trata-se tambern de apreender a origem das divis6es
objetivas, ou seja, incorporadas ou objetivadas em propriedades distintivas, com base nas
quais os agentes tern mais possibilidades de se dividirem e de voltarem a agrupar-se
realmente em suas praticas habituais, alem de se mobilizarem au serem mobilizados - em
fun\ao, e claro, da logica especifica, associada a uma historia especifica, das organiza\oes
mobilizadoras - pela e para a a\ao politica, individual au coletiva. 13

Nao se pode justificar de maneira, a urn so tempo, unitaria e especifica, a infinita
diversidade das praticas a nao ser mediante a condi\ao de romper com 0 pensamento
linear que se limita a conhecer as estruturas simples de ordem em rela\ao adetermina\ao
direta para se aplicar a reconstruir as redes de rela\oes emaranhadas, presentes em cada
urn dos fatores. 14 A causalidade estrutural de uma rede de fatores e totalmente irredutivel
a elidcia acumulada do conjunto das rela,6es lineares dotadas de for,a explicativa
diferenciada e isoladas for,osamente pela necessidade da anilise, au seja, aquelas que se
estabelecem entre as diferentes fatores, examinados urn par urn, e a pratica considerada.
Atraves de cada urn dos fatores, exerce-se a eficacia de todos as outros, de modo que a
multiplicidade das determina\oes conduz nao aindetermina\ao, mas asobredeterminafao:
assim, a sobreposi\ao das determina\6es biologicas ou psicol6gicas com as determina\6es
sociais na forma\ao da identidade sexual definida do ponto de vista social ~ dimensao
fundamental da personalidade social - e apenas urn caso particular, apesar de ser
particularmente importante, de uma 16gica que se encontra, tambern, em a\ao no caso das
outras determina\6es biol6gicas - por exemplo, 0 envelhecimento.

Eevidente que nem todos os fatores constitutivos da classe construida dependem,
no mesmo grau, uns dos outms e que a estrutura do sistema que eles constituem e
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determinada por aqueles que tern 0 peso funcional mais importante: eassim que 0 volume
e a estrutura do capital conferem sua forma e seu valor espedficos as determina<;:6es que
os DutroS fatores - idade, sexo, residencia, etc. - imp6em as pniticas. As propriedades de
genera sao tao indissociaveis das propriedades de classe quanta 0 amarelo do liroao e
insepan\vel de sua acidez: uma classe define-se no que ela tern de mais essencial pelo
Jugar e valor que atribui aos dais sexos e a suas disposi<;:6es socialmente constituidas. Eis
o que faz com que, por urn lado, 0 numero de maneiras de realizar a feminilidade
corresponda ao mlmero de classes e de fra<;:6es de classe; e, por outro, no seio das diferentes
classes sociais, a divisao do trabalha entre as sexos assuma fafmas completamente
diferentes, tanto nas pniticas quanta nas representac,:6es. A verdade de uma classe ou de
uma fra.;ao de classe exprime-se, portanto, em sua distribui.;ao segundo 0 sexo ou a idade
e, talvez, ainda mais, por tratar-se de seu futuro, na evolu.;ao desta distribui.;ao no decorrer
do tempo: as posi~6es mais baixas designam-se pelo fata de comportarem uma parcela
importante - e crescente - de estrangeiros e/ou de mulheres (operarios sem qualifica.;ao,
trabalhadores bra~ais) ou de mulheres estrangeiras (faxineiras);15 do mesmo modo, nao e
por acaso que as profiss6es de servi~o e de cuidados pessoais, servi.;os medico-sociais,
estabelecimentos de cuidados pessoais - antigos, tais como os cabeleireiros; e novos, por
exemplo, as esteticistas - e, sobretudo, servi.;os domesticos que acumulam as duas
dimens6es da defini.;ao tradicional das tarefas femininas, ou seja, 0 servi.;o e a casa, sao
praticamente reservados as mulheres. Tambem, nao e por acaso que as classes ou as fra.;6es
de classe mais idosas sao, igualmente, as classes em declinio, tais como os agricultores e
os empresarios da industria ou do comercio; neste caso, para escapar ao declinio coletivo,
resta a maior parte dos jovens, oriundos destas classes, a reconversao para profiss6es em
expansao. Do mesmo modo, no crescimento da parcela das mulheres exprime-se 0

verdadeiro devir de uma profissao e, em particular, a desvaloriza.;ao absoluta ou relativa
que pode resultar das transforma~6es da natureza e da organiza~aodo proprio trabalho 
e 0 caso, por exemplo, dos empregos de escrit6rio, com a multiplica.;ao das tarefas
mecanicas e repetitivas, comumente deixadas as mulheres - ou das mudan.;as de posi.;ao
relativa no espa~o social: e0 caso dos professores, cuja posi~ao foi afetada pela transla~i\o

global da corpora~ao resultante do aumento global do numero das posi~6es em oferta. Da
mesma forma, conviria analisar a rela.;ao entre 0 estatuto matrimonial e a classe ou a
fra~ao de classe: ja tern sido suficientemente demonstrado, por exemplo, que 0 celibato
dos homens nao e uma propriedade secundaria do pequeno campesinato, mas uma
manifesta.;ao essencial da crise que afeta esta fra.;ao cia classe camponesa; a
desregulamenta~ao dos mecanismos de reprodu~ao biologica e social, determinada pela
16gica especifica da domina.;ao simb6lica, e uma das media.;6es atraves das quais se realiza
o processo de concentra.;ao que conduz a uma transforma.;ao profunda da classe. No
entanto, ainda neste aspecto, e a semelhan.;a do que foi feito para 0 nivel de instru.;ao,
seria necessario submeter a no.;ao comum a urn verdadeiro trabalho de analise: 0 fato de
estar casado nao se op6e somente ao fato de ser celibatario, assim como 0 fato de ter urn
c6njuge legitimo nao se opee somente ao fato ser desprovido desse c6njuge. Basta pensar
em alguns casos-limite - frequentes, de modo bastante desigual: 0 da mulher sem profissao;
o do artista que vive as expensas da esposa; 0 do empresario ou quadro da industria que
deve sua posi.;ao ao estatuto de genro - para observar que e dificil caracterizar urn individuo
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sem fazer intervir todas as propriedades que advem a cada urn dos conjuges - e nao sornente
as mulheres - por intermedio do Dutro: urn nome (as vezes, a preposi~ao de), bens,
remunerac;6es, relac;6es, urn estatuto social (cada membra do casal ecaracterizado - em
graus diferentes, segundo 0 sexo, a posic;:ao social e a distancia entre as duas posic;:6es 
pela pasi,iia da conjuge). Para amitir a inclusiia das propriedades adquiridas elau passufdas
por aliam;a no sistema das propriedades que podem determinar as praticas e as
propriedades, coovern, como se faz habitualrnente, esquecer de se questionar a respeito
do individuo das pra.ticas Qll, mais sirnplesmente, se 0 "sujeito" interrogado e
verdadeiramente 0 individuo das praticas a respeito das quais esta senda questionado. De
fata, basta formular a questiia para perceber que urn grande numero de estrategias so se
define, concretamente, na rela~ao entre as memhros do grupo domestico (casalou, as
vezes, grande famHia); ora, esta rela,iia depende, par sua vez, da rela,iia entre as dais
sistemas de propriedades associados aos dais conjuges. as bens comuns, sobretudo, quando
atingem alguma importancia economica e social, tais como 0 apartamento au 0 mobilhirio,
ou, ate meSilla, as bens pessoais, par exemplo, 0 vestuario, sao - asemelhan~a do que
ocone em autras sociedades em rela~a.o aescolha de urn esposo au esposa para a filha au
filha - a resultante destas rela,6es de far,a (denegadas) que definem a unidade damestica:
assim, por exempla, tudo permite supar que, consideranda a logica da divisiia da trabalha
entre os sexos que confere as mulheres a precedencia em materia de gasto (enquanto tal
precedencia e atribufda aas hamens ern materia de paHtica), a peso do gosta propria da
homem na escolha da roupa (partanta, a grau ern que a roupa exprime esse gosta) depende
niia so da capital cultural herdada e da capital escolar it sua dispasi,aa - a divisiio tradicianal
dos papeis rencle a enfraquecer-se. tanto oeste dominic quanta alhures, com 0 aumento
do capital escolar -, mas tambem do capital escolar e cultural possuido pela esposa, assim
como da distancia que os separa (a mesma coisa e valida para 0 peso das preferencias
proprias da mulher ern materia de palitica; neste casa, as passibilidades de que a efeita de
atribui~ao estatutaria que transforma a politica em urn assunto de homens serao tanto
menores, quanto mais importante for 0 capital escolar da esposa e mais reduzida for, em
seu favor, a diferen~a entre seu capital e 0 do marido).

Classe social e classe de trajetorias

Mas, niia e tuda. Par urn lada, a defini,iia campleta das agentes niia se faz apenas
pelas propriedades que, ern determinada mamenta, passuem e cuias candi,6es de aquisi,iia
sobrevivem nos habitus - por seu efeito de histerese - e, por outro, a rela~ao entre 0

capital de origem e a capital de chegada au, se preferirmas, entre as pasi,6es original e
atual no espa~o social, euma rela~ao estatistica de intensidade bastante variavel. Apesar
de se perpetuar sempre nas disposi~6es constitutivas do habitus, as condi~6es de aquisiyao
das propriedades sincronicamente repertoriadas sao evocadas apenas nos casos de
discordancia entre as condi~6es de aquisi~ao e as condi~6es de utiliza~ao, 16 ou seja, quando
as praticas engendradas pelo habitus aparecem como mal adaptadas por terem sido
ajustadas a urn antigo estado das condi~6es objetivas - eis 0 que poderia ser designado
como efeito Dom Quixote. Ao comparar as praticas de agentes que possuem as mesmas
propriedades e ocupam a mesma posi~ao social em determinado momento, mas separados

A Distincao 103



104

por sua origem, a analise estatistica realiza uma operac;:ao analoga apercepc;:ao coroum
que, ern urn grupo, identifica as novos-ricas au as desclassificados, apoiando-se nos indidos
sutis das maneiras de ser au cia postura em que se denuncia 0 efeito de condic;:6es de
existencia diferentes das condic;:6es presentes au, 0 que vern a dar no meSilla, uma trajet6ria
social diferente da trajet6ria modal no grupo considerado.

Naa e ao acaso que as individuos se deslocam no espac;:o social: por urn lado, porque
eles estao submetidos - par exemplo, atraves dos mecanismos objetivos de eliminac;:ao e de

orientac;:ao - as fon;as que conferem sua estrutura a esse espac;:o; e, por autro, porque sua
inercia propria, au seja, suas propriedades, cuja existencia pode oconer no estado incorporado,
sob a forma de disposi,6es, ou no estado objetivado, por meio de bens, titulos, etc., op6e-se

as for,as do campo. A determinado volume de capital herdado corresponde urn feixe de
trajet6rias praticamente equiprovaveis que levam a posi~6es praticamente equivalentes 
trata-se do campo das passiveis oferecido objetivamente a determinado agente; e a passagem
de uma trajet6ria para outra depende, muitas vezes, de acontecimentos coletivos (guerras,
crises, etc.) ou individuais (encontros, liga~6es amorosas, privilegios, etc.) descritos,
cornumente, como acasos (felizes ou infelizes), apesar de dependerem, por sua vez,

estatisticamente, da posi~ao e das disposi~6es daqueles que vivenciam tais eventos - par
exemplo, 0 senso das "rela,6es" por meio do qual os detentores de urn elevado capital social
tern a possibilidade de conservar ou aumentar esse capital-, a nao ser que sejam organizados
expressamente pelas interven~6es institucionalizadas (clubes, reuni6es de familia, associa~6es
de ex-membros de empresa ou institui~ao, etc.) ou "espontaneas" dos individuos ou grupos.
Dai, segue-se que a posi~ao e a trajet6ria individual nao sao, do ponto de vista estatistico,

independentes na medida em que nem tadas as posi,6es de chegada sao igualmente provaveis
para todos os pontos de partida: eis 0 que implica a existencia de uma correla~ao bastante
forte entre as posi~6es sociais e as disposi~6es dos agentes que as ocupam OU, 0 que vern a
dar no mesmo, as trajet6rias que levaram a ocupa-Ias e que, por conseguinte, a trajet6ria
modal faz parte integrante do sistema dos fatores constitutivos da classe - as praricas serao
tanto mais irredutiveis ao efeito da posic;ao definida sincronicamente, quanto mais dispersas
forem as trajet6rias, como e0 caso na pequena burguesia.

A homogeneidade das disposic;6es associadas a uma posic;ao e seu ajuste,
aparentemente miraculoso, as exigencias inscritas na posic;ao, sao 0 produto, por urn lado,

dos mecanismos que fornecem orientac;ao para as posi~6es aos individuos ajustados de
antemao, seja por se sentirem feitos para determinados cargos como se estes tivessem
side feitos para eles - trata-se da "vocac;ao" como adesao antecipada ao destino objetivo

que e imposta pela referencia pratica a trajet6ria modal na dasse de origem -, seja par
aparecerem como tais aos ocupantes desses cargos - neste caso, trata-se da cooptac;ao
baseada na harmonia imediata das disposi,6es - e, por outro, da dialetica que se estabelece,
no decorrer de uma vida, entre as disposic;6es e as posic;6es, entre as aspirac;6es e as
realizac;6es. a envelhecimento social e apenas 0 lenta trabalho de assumir a perda ou, se
preferirmos, de desinvestimento - assistido e incentivado do ponto de vista social - que
leva as agentes a ajustarem suas aspirac;6es a suas possibilidades objetivas, conduzindo
os assim a desposarem sua condic;ao, a tornarem-se 0 que slio, a contentarem-se com 0

que tern, inclusive, mediante 0 empenho em se enganarem a si mesmos em relac;ao ao que
sao e tern, com a cumplicidade coletiva, alem de assumirem a perda de todos as demais
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possiveis, abandonados, aos pOllCOS, pelo caminho, e de todas as expectativas reconhecidas
como irrealiz<1veis afor~a de terem permanecido irrealizadas.

o caniter estatistico cia rela~ao que se estabelece entre 0 capital de origem e 0 capital
de chegada e0 que faz com que seja impassivel dar conta das praticas em func;ao unicamente

das prapriedades que definem a posi,ao ocupada, em dererminado momenro, no espa,o
social: a afirmac;ao de que as membros de uma classe que, na origem, dispunham de
determinado capital econ6mico e cultural, estao votados, com determinada probabilidade, a
uma trajet6ria escolar e social que canduz a determinada posic;ao, irnplica dizer, de fato, que
uma frac;:ao cia classe - que naD pode ser determinada apriori nos limites do sistema explicativo
considerado - esta destinada a desviar-se em rela~aoatrajet6ria mais freqiiente para a dasse

no seu todo, empreendendo a trajetoria, superior ou inferior, que era a mais provavel para os
membros de outra dasse, e desdassificando-se, assim, pelo alto ou por baixo. 17 a efeito de
trajet6ria manifestado nesse momento, como em todos os casos em que individuos ocupantes
de posi~6es semelhantes em determinado momento estao separados por diferen~asassociadas
a evolw;ao, no decorrer do tempo, do volume e da estrutura de seu capital, ou seja, por sua
trajetoria individual, corre serio risco de ser mal compreendido. A correla~ao entre uma

pritica e a origem social - avaliada pela posi,ao do pai, cujo valor real pode ter sofrido uma
degrada,ao dissimulada pela constiincia do valor nominal - e a resultante de dois efeiras
(nao for,osamente do mesmo sentido): por urn lado, 0 e[eiro de inculca,iio direramente

exercido pela familia ou pelas condi~6es originais de existencia; par outro, 0 efeito de trajetoria
social propriameme dita,18 au seja, 0 efeito exercido sabre as disposi<;6es e as opini6es pela

experiencia da ascensao social ou do dedinio - nesta logica, a posi<;ao de origem e apenas 0

ponto de partida de uma trajetoria, a referencia em rela<;ao a qual define-se 0 sentido da
carreira social. Esta distinc;ao imp6e-se, com evidencia, em todos os casos em que individuos
oriundos da mesma frac;ao ou da mesma familia - portanto, submetidos a inculcac;6es morais,
religiosas ou politicas, supostamente, identicas - sentem-se inclinados a tomadas de posic;ao
divergentes em materia de religiao ou politica pelas relac;6es diferentes com 0 mundo social,
tributarias de trajet6rias individuais divergentes e, por exemplo, segundo 0 grau de sucesso

ou nao obtido nas estrategias de reconversao necessarias para escapar ao declinio coletivo
de sua classe. Este efeito de trajetoria contribui, sem duvida, em uma parte importante, para

embaralhar a relac;ao entre a classe social e as opini6es religiosas ou politicas pelo fato de
que ele orienta a represema<;ao da posi<;ao ocupada no mundo social e, por conseguinte, a
visao desse mundo e de seu futuro: em oposi<;ao aos individuos ou gropos em ascensao,
plebeus de nascenc;a ou de cultura - cujo futuro, ou seja, 0 proprio ser, esta a sua frente -, os
individuos ou os grupos emdedinio reinventam eternamente 0 discurso de todas as nobrezas,
a fe essencialista na eternidade das naturezas, a celebrac;ao do passado e da tradic;ao, aleffi do
culto integrista da historia e de seus rituais, porque resta-Ihes, em relac;ao ao futuro, a

expectativa do retorno da antiga ordem pela qual esperam conseguir a restaurac;ao de seu
ser social. 19 Esta confusao evisivel, particularmente, nas classes medias e, em especial, nas
novas frac;6es dessas classes que, por se tratarem de espac;os de indeterminac;ao, cuja situac;ao

na estrutura social einstcivel, realizam no mais elevado grau a propriedade, caracteristica da
classe no seu todo, de fazer coexistir individuos com trajetorias extremamente dispersas.
Esta dispersao das trajet6rias observa-se, ate meSillO, no plano da unidade domestica que,
em rela<;ao as outras classes, tern mais possibilidades de reunir c6njuges (relativamente)
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desajustados naD s6 por sua origem e trajetoria social, mas tambern por seu estatuto
profissional e nivel escolar - cuja efeito, entre autros aspectos, e 0 de elevar ao primeiro
plano a que a nova vu!gata designa como "as problemas do casal". au seja, essencialmente,
os problemas da divisiio sexual do trabalho e da divisiio do trabalho sexual.

Por oposic;ao ao efeito da trajetoria individual que, por ser urn desvio em relac;ao a
trajetoria coletiva - cuja sentido pode ser nulo -, eimediatamente visivel. 0 efeito da trajetoria
coJetiva corre a risco de passar desapercebido como tal: quando a efeito de trajet6ria se
exerce sabre a conjunto de uma classe au de uma frac;ao de dasse, au seja, sabre urn conjunto
de individuos cujos trac;os comuns consistem em ocupar uma posic;:ao identica e estarem

envolvidos na mesma trajetoria coletiva, aquela que define a classe em ascensao au em
declinio, corre-se a risco de imputar as propriedades, associadas sincronicamente a classe,
determinados efeitos - par exemplo, opinioes politicas au religiosas - que, na realidade, sao
o produto das transforma,6es coletivas. A analise torna-se complicada pelo fato de que
determinados membros de uma frac;:ao de classe podem ter empreendido uma trajetaria
individual de sentido oposto a da frac;:ao em seu todo: apesar disso, suas praticas nao deixam
de estar marcadas pelo destino coletivo - pode-se formular a questiio de saber, por exemplo,

se as artesaos au os agricultores, cujo sucesso individual parece ir na contracorrente do
declinio coletivo, deixam de ser afetados par esse declinio.20 No entanto, ainda neste aspecto,
convem tamar cuidado contra 0 substancialismo. Eassim que algumas das propriedades
associadas a classe social que, eventualmente, permanecem sem eficacia, nem valor, em
determinado campo - tais como a naturalidade e a familiaridade cultural em uma area
estritamente controlada pela instituic;:ao escolar - podem assumir a totalidade de seu peso
em outro campo - por exemplo, em urn universo mundano - au em Dutro estado do campo,
tais como as aptidoes que, apas a Revoluc;:ao Francesa, permitiram que os aristocratas franceses
se tornassem, segundo a expressao de Marx, "os mestres da danc;:a na Europa".

Capital e mercado

No entanto, tudo seria ainda simples demais se, em vez de urn fator, ate mesmo
particularmente poderoso - tal como a categoria socioprofissional que deve uma parte
importante de seus efeitos as variaveis secundarias que se encontram sob seu comando -, ou
de urn indice estabelecido de uma s6 vez, bastasse adotar urn sistema de fatores definido,
primordialmente, por sua estrutura.21 De fato, segundo 0 dominio considerado, a efici(~ncia

encontra-se na configurac;:ao particular do sistema das propriedades constitutivas da classe
construida, definida de maneira totalmente tearica por todos os fatores que operam em todas
as areas da prarica, tais como volume e estrutura do capital, definidos pontualmente e em sua
evolu,iio (trajetoria), sexo, idade, estalUto matrimonial, residencia, etc. A logica especifica do

campo, do que esta em jogo e da especie de capital necessario para participar do mesmo, e que
comanda as propriedades atraves das quais se estabelece a relac;:ao entre a classe e a prarica.22

Para compreender que 0 mesmo sistema de propriedades (que determina a posi,iio ocupada
no campo das lutas de classes e que e determinado por ela) mantem sempre 0 maior poder
explicativo, seja qual for 0 dominio considerado - consumos alimentares, praticas de credito
au fecundidade, opinioes politicas ou praricas religiosas, etc. - e que, simultaneamente, 0 peso

relativo dos fatores que a constituem varia de urn campo para a outro, de modo que determinado
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fatcr aparece, segundo 0 caso, no primeiro plano - aqui, 0 capital escolar; lei, 0 capital economico;

alhures, a capital de rela,6es socials; e assim par diante -, basta perceber que, sendo capital
uma rela~ao social, au seja. uma energia social que existe e produz seus efeitos apenas no
campo em que ela se produz e se reproduz, cada uma das propriedades associadas a classe
recebe seu valor e sua eficacia das leis especfficas de cada campo: na prarica, au seja, em urn
campo particular, nem sempre todas as propriedades incorporadas (disposi,6es) au objetivadas
(bens economicos au culturais), associadas aDs agentes, sao eficientes simultaneamente; a
logica especifica de cada campo determina aquelas que tern cota",o neste mercado, sendo
pertinentes e eficientes no jogo considerado. aleffi de funcionarem, na relafao com este campo,
como capital espedfico e, par conseguinte, como fator explicativo das praticas. ISBa significa,
concretamente, que a posi~ao social e 0 parler especifico atribuidos aDs agentes em urn campo
particular dependem, antes de mals nada, do capital especifico que eles podem mobilizar, seja
qual for sua riqueza em outra especie de capital - que pode exercer, todavia, urn efeito de
contaminac;ao. Assim, explica-se que arela~ao descoberta pela analise entre aclasse e as pniticas
pare~a estabelecer-se, em cada caso, par intermedio de urn fator au de uma combina~ao

particular de fatores, varhivel segundo a campo. Esta aparencia encontra-se, par sua vez, na
origem do erro que consiste em inventar urn numero de sistemas explicativos semelhante ao
numero de campos, em vez de perceber, em cada urn deles, uma forma transformada de todos
os outms au, pior ainda, em instaurar, como principia de explica~ao universal, uma combina~ao

particular de fatores efidentes em urn campo particular de pn\ticas. A configura,iio singular
do sistema dos fatores explicativos que deve ser construlda para justificar a estado da distribui,iio
de uma classe particular de bens au praticas - au seja, urn balan,o, elaborado em determinado
momenta, da luta das classes, cujo pretexto e precisamente esta classe particular de bens au
praticas (caviar au pintura de vanguarda, Premia Nobel au mercado de Estado, opiniiio avan\=Oda
au esporte chique, etc.) - e a forma assumida, neste campo, pelo capital objetivado
(propriedades) e incorporado (habitus) que define propriamente falando a classe social e
constitui 0 principio de produ~ao de pniticas distintivas, au seja, classificadas e dassificantes;
ele representa 0 estado do sistema das propriedades que transformam adasse em urn principio
de explica,iio e de classifica,iio universal, definipdo a posi,iio ocupada em todos as campos
possiveis.

Urn espa~o com tres dimensoes
Obedecendo a preocupa,iio de recompor as unidades mais homogeneas do ponto

de vista das condi,6es de produ,iio dos habitus, au seja, no tocante as condi,6es elementares
da existencia e dos condicionamentos que elas imp6em, epossivel construir urn espa~o,

cujas tres dimens6es fundamentais sejam definidas pelo volume e estrutura do capital,
assim como pela evolu,iio no tempo dessas duas propriedades - manifestada par sua
trajetoria passada e seu potencial no espa~o sociaI.23

As diferen,as primarias - aquelas que estabelecem a distin,iio entre as grandes
classes de condi~6es de existencia - encontram sua origem no volume global do capital
(capital econ6mico, capital cultural e, tambem, capital sodal) como conjunto de recurSos
e poderes efetivamente utilizaveis: as diferentes classes (e fra,6es de classe) distribuem
se, assim, desde as mais bern providas, a urn so tempo, em capital economico e cultural,
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ate as mais desprovidas nestes dois aspectos (cf. Grafico 5). Os membros das profissaes
liberais gue tern altas remunera,aes e diplomas elevados, oriundos fregiientemente (52,9%)
da classe dominante (profiss6es liberais au quadros superiores), que recebem e consomem,
em grande quantidade, bens materiais e culturais, apDem-se praticamente em todos as
aspectos, nao s6 aos empregados de escrit6rio, detentores de POllCOS diplomas, oriundos,
rnuitas vezes, das classes populaces e medias, recebendo e gastando urn numero reduzido
de bens, aleffi de dedicarem uma parte irnportante de seu tempo amanutem;:ao do carro e
aDS pequenos consertos domesticos, mas, sobretudo, aos trabalhadores bra~ais e
assalariados agricolas, dotados das mais baixas remunera,aes, desprovidos de diplomas e
oriundos na sua guase totalidade (a razao de 90,5% para os assalariados agricolas e de
84,5% para os trabalhadores bra,ais) das classes populares."

As diferen,as, cuja referencia e 0 volume global do capital, dissimulam guase sempre,
tanto no conhecimento COillum quando no conhecimento "erudite", as difereoyas
secundarias gue, no interior de cada uma das classes definidas pelo volume global de seu
capital, separam fra~6es de cJasse. definidas par estruturas patrimoniais diferentes, au
seja, por formas diferentes da distribui,ao de seu capital global entre as especies de capital."
Levar em considera~ao a estrutura do patrimonio - e nao apenas, como tern sida feito
sempre implicitamente, a especie dominante em determinada estrutura, ou seja,
"nascimento", "fortuna", "talentos", como se dizia no seculo XIX - e dotar-se dos meios
de preceder a divis6es mais bern definidas e, ao mesmo tempo, apreender as efeitos
especificos da pr6pria estrutura da distribui~ao entre as diferentes especies que, por
exemplo, pode ser simetrica (como no caso das profiss6es liberais que juntam urn elevado
capital cultural a remunera~6es bastante elevadas) au dessimetrica (no caso dos professores
ou dos empresarios em que, para os primeiros, a especie dominante e 0 capital cultural,
enquanto, para os segundos, e 0 capital econ6mico). Assim, temos dois conjuntos de
posi,6es hom610gas. As fra,aes cuja reprodu,ao depende do capital econ6mico,
frequentemente herdado - no nivel superior, industriais e grandes comerciantes;26 e, no
nivel medio, artesaos e pequenos comerciantes -, op6em-se as fra~6es mais desprovidas
(e claro, relativamente) de capital econamico e cuja reprodu,ao depende, principalmente,
do capital cultural - no nivel superior, professores universitarios e do secundario; e, no
nivel medio, professores primarios. 27

Considerando que 0 volume do capital econ6mico cresce de maneira continua, no
mesmo momento que decresce 0 volume do capital cultural, quando se passa dos artistas
para os empresarios da industria e do comercio, ve-se que a classe dominante organiza-se
segundo uma estrutura em quiasma. Para estabelece-Ia, convem analisar sucessivamente
- atraves dos diferentes indicadores tornados de emprestimo a uma pesquisa que tern 0

merito de propor a distin,ao entre guadras do setor publico e guadros do setor privado
(EC., V) - a distribui,ao do capital econamico e a distribui,ao do capital cultural entre as
fra~6es e relacionar as estruturas destas distribui~6es.

Evidente quando indicadores de patrimonio sao levados em considerac;:ao, a
hierarquia que se estabelece entre as frac;6es para a posse de capital economico e que vai
dos empresarios da industria e do comercio aos professores, torna-se ja menos aparente
quando se lida, como neste estudo, com indices de consumo- autom6vel, barco, hotel-
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Tabela 6 - Varia~6es de alguns indicadores do capiral economico segundo a fra~ao

da classe dominante (F. c., V)
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• 0 o 0 ~ • 0 e'g "'e, " ".0 0 5-& e 0
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proprietario moradia 51 38 54 44 40 70 70
proprictario carro de luxo 12 20 28 21 22 34 33

propricl<irio barco 8 8 14 10 12 14 13
6~rias em hotel 15 17 23 17 21 26 32
remunera~omedia (em milhares de F) 33 32 41 36 37 36 33

taxa de nao-declarantes de rcoda 6 8 27 9 13 28 24

Tabela 7 - Varia~6es de alguns indicadores da pratica cultural segundo as diferentes
fra~6es da classe dominante (F. c., V)

leirores de livros nao prof. I

espectadores de tcatrol

ouvintes de rnusica chissica

visitantes de museus

visilantes de galerias

possuidores de radio FM

nao-possuidores de TV

leitores de Le Monde 3

leitores de Figaro }jeLl

21

38

83

75

58

59

46

410

168

18

29

89

66

54

54

30

235

132

18

29

86

68

57

57

28

230

131

16

28

89

58

45

56

33

145

68

16

34

89

69

47

53

28

lSI

100

10

16

75

47

37

48

14

82

64

10

20

73

52

34

48

24

49

24

I 15 haras au mais par semana.

2 Pelo menos uma vez a cada dais au tres meses.

3fndice de penetra~ao por 1.000.·

* Trata-se de dais jornais parisienses; em principio, 0 perfil dos leitores do primeiro seria mais de
esquerda, enquanto 0 do segundo seria mais de direita. (N.T.)
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Tabela 8 - Tipo de leitura segundo as diferentes fra,5es da classe dominante (F. c., V)

• a
a a " ".
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romances policiais 25(6) 29(1) 27(4) 28(3) 29(1) 27(4) 25(6)
romances de aventura 17(7) 20(3) 18(6) 24(1) 22(2) 19(4) 19(4)
relatos historicos 44(4) 47(2) 49(1) 47(2) 44(4) 36(6) 27(7)
livros de acte 28(2) 20(3) 31 (I) 19(5) 20(3) 17(6) 14(7)
romances 64(2) 68(1) 59(5) 62(3) 62(3) 45(6) 42(7)
filosofia 20(1) 13(3) 12(5) 13(3) 15(2) 10(7) 12(5)
polhica 15(1) 12(2) 9(4) 7(5) 10(3) 5(6) 4(7)
economia 10(1) 8(3) 5(6) 7(5) 9(2) 8(3) 5(6)
ciencias 15(3) 14(4) 18(2) 21(1) 9(7) 10(6) II (5)

A tendencia mais forte, par linha, foi sublinhada. 0 algarismo entre parentesis representa a posir;:ao
de cada frac;ao. 0 destaque atribuido aleitura de livros de economia e de ciencias deve-se ao fato de
que 0 interesse por esses generos de literatura depende de fatares secundarios, a saber: para uns, 0

tipo de pratica profissional (dai, a posic;ao ocupada pelos quadros do setor privado e pelos empresarios);
e, para as autros, 0 tipo de formac;ao intelectual (dai, a posic;ao dos engenheiros).

Tabela 9 - Varia,5es da origem social dos membros da classe dominante segundo a
fra,ao de classe (F. c., II)

• 0
" " 0
~

.
8'C .g . .g~ ~'. ,,,, '. .9 " ..,
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'" ~~0 " . " " •• c
" '. "i'" 0.'0 0.5 '" " " • 05] 0" ~
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'I empresarios da industria 33,5 2,8 2,3 6,1 4,4 1,5
empresarios do comercio 1,9 31,0 1,8 5,0 0,8I profissoes liberais 0,6 0,9 20,0 0,9 2,4 7,6
engenheiros 6,4 6,7 2,3 4,6
quadros do setor publico 1,9 3,3 9,9 13,2 14,2 7,6
professores 0,6 2,9 2,7 0,3 6,1
total da classe 38,5 38,0 41,5 31,4 28,7 28,2

i
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T) que nao sao perfeitamente adequacios, nem perfeitamente univocos: 0 primeiro depende,

tambem. do tipo de pratica profissional, enquanto os Durros dais tern a ver com 0 tempo

livre que, segundo foi demonstrado alhures, varia praticamente em [aZaO inversa do
capital economico; a posse de uma moradia depende, tambern, cia estabilidade na mesma

residencia (mais baixa entre os quadros, engenheiros e professores). Por sua vez, as
remunera~6es sao minimizadas de forma bastante desiguai - a taxa de nao~declarantes

de renda pode ser considerada como urn indicador cia tendenda para a subdeclara<;:ao - e

acompanhadas, de forma bastante desiguai, de beneficios secundarios, tais como refei<;6es

e viagens de neg6cios (alias, por Dutra pesquisa, sabe-se que etas crescem quando se

passa dos professores para os quadros do setor privado e empresarios).

No que diz respeito ao capital cultural, salvo algumas invers6es em que se exprime

a ayao de variiveis secundirias, tais como a residencia, com a oferta cultural que e solidiria

desse fator, e a remunerayao, com os recursos que ela garante, as diferentes fray6es

organizam-se segundo uma hierarquia inversa (a diferenciayao segundo a especie de

capital possuido -literirio, cientifico ou economico-politico - e perceptivel, sobretudo,

pelo fato de que os engenheiros testemunham maior interesse pela musica e, tambem,

pelos jogos "intelectuais", tais como 0 bridge ou 0 xadrez, que por atividades literarias

leitura semanal de Le Figaro litteraire ou freqiienda do teatro).

Estes indicadores tendem, sem duvida, a minimizar fortemente as distancias entre

as diferentes fray6es: de fato, a maior parte dos consumos culturais implicam, tambem,

urn custe economico - por exemplo, a freqiiencia do teatro depende nao s6 do nivel de

instruyao, mas igualmente da remunerayao; alem disso, determinados aparelhos, tais

como postos de nidio de freqiiencia modulada ou aparelhos de som de alta fidelidade

podem ser objeto de utiliza~6es bastante diferentes (por exemplo, a escuta de musica

classica ou de musica para danyar) e dotadas de valores tao desiguais, por referenda a

hierarquia dominante dos usos possiveis, quanto as diferentes formas de leitura ou de

teatro. De fato, a posiyao das diferentes fra~6es hierarquizadas segundo 0 interesse que

elas atribuem aos diferentes tipos de leitura tende a aproximar-se da posiyao ocupada

pOI elas na hierarquia estabelecida segundo 0 volume do capital cultural possuido a
medida que se avan~a em direyao a leituras mais raras e, segundo foi demonstrado por

outra pesquisa, mais relacionadas com 0 nivel de instruyao, alem de estarem situadas

em posi~aomais elevada na hierarquia dos graus da legitimidade cultural (cf. Tabela 8).

Do mesmo modo, observa-se (Ee., XIV, Tabela 2ISa) que a sobre-representa~ao

dos professores (e estudantes) no publico dos diferemes teatros decresce continuamente,

enquanto aumenta a sobre-representa~ao das outras fra~6es - empresarios, quadros

superiores e membros das profiss6es liberais, infelizmente, confundidos na estatistica

quando se passa do teatro de vanguarda, ou percebido como tal, para 0 teatro clissico e,

sobretudo, deste ultimo para 0 teatro de bulevar que recruta entre a ter~a e a quarta

parte de seu publico nas fray6es menos "intelectuais" da classe dominante.

Tendo estabelecido que a estrutura da distribuic;ao do capital economico e simetrica

e inversa cla estrutura cla distribuiyao do capital cultural, pode-se formular a questao

sobre a hierarquia dos dois prindpios de hierarquizayao - sem esquecer que esta

hierarquia e, em cada momenta, urn pretexto de lutas e que, em determinadas
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conjunturas, 0 capital cultural pode ser, como Dearre atualmente na Fran~a, uma das
condi<;6es do acesso ao cantrale do capital economico. Epassivel tomar como indicador
do estado da rela,ao de for" entre esses dois principios de domina,ao a freqiiencia das
desloca<;6es intergeracionais entre as fra<;6es. Se considerarmos como indices cia raridade
de uma posi<;ao - au, a que vern a dar no meSilla, de seu confinamento - a parcela de
seus membros que sao oriundos cia classe dominante em seu todo au cia fra<;ao
considerada em si mesma, verifica-se que a hierarquia obtida, assim, corresponde de
modo bastante preciso, para ambos as indices, ahierarquia estabelecida segundo 0 volume
do capital economico: a parcela dos membros de cada fra<;:ao que sao oriundos cia classe
dominante. assim como a parcela dos individuos oriundos da fra~ao de que fazem parte,
decrescem paralelamente quando se passa dos empresarios da industria para os
professores, com urn corte bern visivel entre as tres fra~oes da posi~ao superior
(empresarios da industria e do comercio, alem das profissoes liberais) e as tres fra~6es

da posi,ao inferior (engenheiros, quadros do setar publico e professores).
A utiliza,ao de tais indicadores pode ser criticada pelo fato de que as diferentes

fra~oes mantem urn controle bastante desigual das condic;oes de sua reproduc;ao social,
de modo que a elevada propor,ao de empresarios endogenos pode exprimir simplesmente
a capacidade que pertence a estas fra~oes - ou, pelo menos, a uma parcela de seus
membros - para transmitir, sem media~ao nem controle, seus poderes e privilegios.
Com efeito, esta capacidade e, por sua vez, urn dos mais raros privih~gios que, ao fornecer
uma maior liberdade em relac;ao aos veredictos escolares, torna menos indispensaveis,
ou menos urgentes, os investimentos culturais a que nao podem escapar aqueles que
dependem completamente do sistema de ensino para sua reprodu,ao. De fato, as fra,6es
mais ricas em capital cultural tern propensao a investir, de preferencia, na educa~ao dos
filhos e. ao mesmo tempo, nas praticas culturais pr6prias a manter e aumentar sua
raridade espedfica. Por sua vez, as fra~oes mais ricas em capital economico relegam os
investimentos culturais e educativos em beneficio dos investimentos economicos; no
entanto, esta tendencia e mais forte nos empresarios da industria e do comercio do que
na nova burguesia dos quadros do setor privado que manifesta a mesma preocupa~aode
investimento racional tanto no dominia economico quanto no dominio da educa~ao.

Relativamente providas das duas formas de capital, apesar de sua reduzida integra,ao
na vida economica para aplicar ativamente seu capital nesse campo, as profissoes liberais
- e, em particular, medicos e advogados - investem na educac;ao dos filhos, mas tambern,
e sobretudo, nos consumos propicios a simbolizar a posse de recursos materiais e culturais
que se conformem com as regras da arte burguesa de viver e, par isso mesmo, capazes
de garantir urn capital social: capital de rela,6es mundanas que podem, se for 0 caso,
fomecer "apoios" uteis; assim como capital de honorabilidade e de respeitabilidade que,
muitas vezes, e indispensavel para atrair ou assegurar a confianc;a da alta sociedade e,
por conseguinte, de sua clientela, alem da possibilidade de servir de moeda de troca, par
exemplo, em uma carreira politica.

Pelo fato de que a sucesso escolar depende, principalmente, do capital cultural
herdado e da propensao a investir no sistema escolar - e de que, para determinado
individuo au grupo, esta sed tanto maior quanta mais dependentes estiverem dela
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para manter au melhorar sua posi~ao social-, compreende-se que a parcela dos alunos

oriundos das fra<;:6es mais ricas em capital cultural sera tanto maior em uma institui<;:ao
escolar quanta mais elevada ela estiver na hierarquia propriamente escoJar das
institui<;:6es de ensino - avaliada, por exemplo, pelo Iodice de sucesso escolar anterior

-, atingindo seu apice na institui<;:ao encarregada de garantir a reprodU<;ao do corpo

docente (Ecole normale superieur au ENS). De fate, asemelhan<;:a cia classe dominante

cuja reproduc;ao cDota com sua contribui<;:ao, as instituic;6es de ensino superior

organizarn-se segundo dais principios opostos de hjerarqujza~ao: a hierarquia
dominante no interior da institui~ao escolar, au seja, aquela que ordena as institui~6es

segundo os criterios propriamente escolares e, correlativamente, segundo a parte que,

no respectivo publico, cabe as fra~6es mais ricas em capital cultural; op6e-se

diametralmente a hierarquia dominante fora da institui~ao escolar, ou seja, aquela que

ordena as institui~6es segundo a propor~ao, no respectivo publico, das fra~6es mais

ricas em capital economico au em poder, e segundo a posi~ao, na hierarquia, do capital

economico e do poder das profiss6es a que dao acesso. Se os filhos oriundos das fra~6es

dominadas sao menos representados nas mais altas institui~6es, do ponto de vista

temporal - tais como a ENA ou HEC - do que poderiam fazer esperar seu sucesso

escolar anterior e a posi~ao dessas institui~6es na hierarquia propriamente escolar e,

evidentemente, nao s6 porque estas institui~6es mantem suas diferen~as em rela~ao

aos criterios propriamente escolares, mas tambem porque a hierarquia escolar impor

se-a de maneira tanto mais exclusiva - determinando, por exemplo, a escolha de Ulm

Sciences em vez de Polytechnique, ou a Faculdade de letras em vez de Sciences Po 

quanta maior for sua dependencia em rela~ao ao sistema escolar (a mais perfeita

cegueira em rela~ao aos outros princfpios de hierarquiza~ao e, precisamente, aquela

que ocorre entre os filhos de docentes que, par toda a sua forma~ao familiar, sao levados
a identificar qualquer sucesso ao sucesso escolar).

A mesma estrutura em quiasma observa-se no nivel das classes medias em que se

ve, tambem, decrescer 0 volume do capital cultural, enquanto cresce a volume do capital

econ6mico quando se passa dos professores primarios para os empresarios medias da

industria e do comercio, quadros medios, tecnicos e empregados de escrit6rio que ocupam

uma posi,ao intermediaria, homologa 'quela que, no espa,o superior, e ocupada pelos
engenheiros e quadros. as artesaos e comerciantes de arte que - pr6ximos dos outms

pequenos empresarios por viverem de lucros industriais e comerciais - nao deixam de

distinguir-se deles por urn capital cultural relativamente importante que, por sua vez, as

aproxima da nova pequena burguesia. Por sua vez, os servi~os medico-sociais, oriundos

em uma propon;ao relativamente importante da classe dominante,28 ocupam uma posi~ao

central, praticamente hom6loga a posi~ao ocupada pelas profiss6es liberais - embora se

verifique uma leve defasagem para 0 polo do capital cultural: alem de salarios, sao os
unicos a dispor, em determinados casos, de lucros nao comerciais (el semelhan~a dos

membras das profiss6es Iiberais).
Ve-se imediatamente que a homologia entre 0 espa,o da classe dominante e 0

espa,o das classes medias explica-se pelo fato de que sua estrutura e 0 produto dos
mesmos principios: nos dois casos, verifica-se a oposi~ao entre proprietarios -
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possuidores de moradia, de propriedades rurais ou urbanas e de bens moveis -, muitas
vezes mais velhos, cujo tempo livre e reduzido. frequentemente filhos de empresarios
ou produtores rurais, e nao~proprietarios que disp6em, sobretudo, de capital escolar e
de tempo livre, alem de serem oriundos das fra~5es assalariadas das classes medias e
superiores au da classe openiria. Os ocupantes das posi<;6es hom6Iogas - por exempIo,
professores primarios e do secundario, ou pequenos e grandes comerciantes - estao
separados, principalmente, pelo volume da especie de capital que e dominante em sua
estrutura patrimonial, ou seja, por diferen~as de grau que separam individuos providos,
de modo desigual, dos mesmos recurs os raros. As posi~6es inferiores - e,
correlativamente, as disposi~6es de seus ocupantes - devem uma parte de suas
propriedades ao fato de estarem relacionadas, objetivamente, com as posi<;:6es
correspondentes do nivel superior para as quais elas tendem e que constituem 0 objeto
do que pre-tendem; eis 0 que e perfeitamente visivel no caso da pequena burguesia
assalariada. cujas virtudes asceticas e boa vontade cultural - manifestada de todas as
maneiras possiveis pela matrlcula em cursos noturnos, pela inscri~ao em bibliotecas
ou pela elabora<;:ao de cole~6es - exprimem muito claramente a aspira~ao em ascender
a posi<;:ao superior, destino objetivo dos ocupantes da posi~ao inferior que manifestam
tais disposi~6es. 29

Para uma justificativa mais completa das diferen<;as de estilos de vida entre as
diferentes fra<;:6es - particularmente, em materia de cultura -, conviria levar em
considera~ao sua djstribui~{jo em um espafo geogrrifico socialmente hierarquizado. De
fato, as possibilidades de que urn grupo venha a apropriar-se de uma classe qualquer de
bens raros - e que avaliam as expectativas matem:iticas de acesso - dependem, por urn
lado, de suas capacidades de apropria<;ao especifica, definidas pelo capital econ6mico,
cultural e social que ele pode implementar para apropriar-se, do ponto de vista material
elou simb6lico, dos bens considerados, ou seja, de sua posi<;ao no espa<;o social e, por
outro, da rela<;ao entre sua distribui<;ao no espa<;o geognifico e a distribui<;ao dos bens
raros neste espa~o (rela~ao que pode ser avaliada em distancias medias a bens ou
equipamentos, ou em tempos de deslocamento - 0 que faz intervir 0 acesso a meios de
transporte, individuais ou coletivos).30 au dito em outras palavras, a distancia social
real de urn grupo a determinados bens deve integrar a distancia geografica que, por sua
vez, depende da distribui<;ao do grupo no espa<;o e, mais precisamente, de sua distribui<;ao
em rela<;:ao ao "micleo dos valores" econ6micos e culturais, ou seja, em rela~ao a Paris
ou as grandes metropoles regionais (em materia de residencia, sao conhecidos os
inconvenientes irnplicados em algumas carreiras em que 0 acesso a profissao - por
exemplo, funcionarios dos correios - ou a promo<;:ao estao subordinados a urn exilio
mais ou menos prolongado) Y Eassim que, por exemplo, a distancia dos agricultores
aos bens de cultura legitima nao seria tao imensa se, a distancia propriamente cultural
que e correlata de seu baixo capital cultural, nao viesse juntarRse 0 afastamento geografico
resultante da dispersao no espa<;:o que caracteriza esta classe. Do mesmo modo, urn
grande nilmero das diferen<;:as observadas nas praticas - culturais ou outras - das
diferentes fra~6es da classe dominante estao associadas, sem qualquer dilvida, a sua
distribui<;:ao segundo 0 porte da cidade de residencia: assim, a oposi<;:ao entre os
engenheiros e os quadros do setor privado, por urn lade, e, por outro, os empresarios da
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industria e do comercio, cleve-se, em parte, ao fato de que as primeiros sao, de preferencia,
parisienses e pertencem a empresas relativamente importantes (somente 7% dos quadros
do setar privado trabalham em empresas com 1 a 5 assalariados contra 34% em empresas
medias e 40% em empresas com urn numero superior a 50 assalariados), enquanto as
segundos, majoritariamente, sao dirigentes de pequenas empresas (6% dos industriais
da pesquisa SOFRES [Societe franraise de sondages et d'etudes de march] 1966 - cf.
EC., V - sao empresarios de 1 a 5 assalariados; 70%, de 6 a 49; 24%, adma de 50,
enquanto as numeros correspondentes, para as empresarios do comercio, elevam-se a
30%, 42% e 12%, respectivamente) e, na sua maioria, sao interioranos, ate meSilla,
rurais (segundo 0 censo de 1968,22,3% dos industriais e 15,5% dos empresarios do
comercio residem em municipios rurais; 14, 1% e 11,8% em municipios cuja numero de
habitantes e inferior a 10.000).

A representa\ao obtida, assim, nao seria tao dificil de conquistar se nao
pressupusesse duas rupturas: uma com a representa~ao espontanea do mundo social,
resumida na metafora da "escala social" e evocada por toda a linguagem comum da
"mobilidade" com suas "ascens6es" e "declinios"; e outra, nao menos radical, com toda
a tradi~ao sociologica que, ao nao se contentar em retomar, tacitamente por sua conta, a
representa,ao unidimensional do espa,o social- asemelhan,a do que fazem, par exemplo,
as pesquisas sobre a "mobilidade social" -, acaba par submete-la a uma elabora,ao
falsamente erudita, reduzindo 0 universe social a urn continuum de estratos abstratos
(upper middle class, lower middle class, etc.), obtidos pela agrega,ao de especies
diferentes de capital em decorrencia da constru~ao de indices - instrumentos, por
excelencia, da destrui~ao das estruturasY A proje~ao sobre urn unico eixo pressuposto
na constru~ao da serie continua, linear, homogenea e unidimensional aqual,
habitualmente, e identificada a hierarquia social, implica uma opera,ao extremamente
dificil - e arriscada, em particular, quando e inconsciente -, consistindo em reduzir as
diferentes especies de capital a urn padrao unico e em avaliar, por exemplo, com a mesma
bitola, a oposi~ao entre empresarios da industria e professores do secundario (ou artesaos
e professores primarios) e a oposi~ao entre empresarios e operarios (ou quadros
superiores e empregados). Esta opera,ao abstrata eneontra urn fundamenta objetivo na
possibilidade, continuamente oferecida, de converter uma especie de capital em uma
outra - a taxas vari<lveis de conversao, segundo os momentos, ou seja, segundo 0 estado
da rela,ao de for,a entre os detentares das diferentes especies. Ao exigir a formula,ao
do postulado relativo aeonvertibiJidade das diferentes especies de capital que e a condi,ao
da redu,ao do espa,o a unidimensionalidade, a constru,ao de urn espa,o com duas
dimens6es permite, de fato, perceber que a taxa de conversao das diferentes especies de
capital e urn dos pretextos fundamentais das lutas entre as diferentes fra~6es de classe,
cujo poder e privilegios estao relacionados com uma ou outra dessas especies e, em
particular, da luta sobre a principia dominante de domina,ao - capital eeon6mieo, capital
cultural ou capital social, sabendo que este ultimo esta estreitamente associado a
antiguidade na classe por intermedio da notoriedade do nome, assim como da extensao
e da qualidade da rede de rela,6es - que, em todos os momentos, estabelece a oposi,ao
entre as diferentes fra~6es da classe dominante.
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Uma das dificuldades do discurso sociol6gico deve-se ao fato de que, it semelhan,a
de qualquer discurso, ele desenrola-se de maneira estritamente linear, ao passo que, para

escapar ao simplismo e a falsidade dos apanhados parciais e das intui<;6es unilaterais,
conviria poder evocar, em cada urn de seus pontos, a totalidade da rede de reta,6es que, de
certa maneira, foi estabelecida por seu intermedio. Eis a razao pela qual pareceu necessaria
mostrar - sob a forma de urn esquema que tern a propriedade, como afirma Saussure, de
poder "oferecer complicac;6es simultaneas em varias dimens6es" - 0 meio de apreender a

correspondencia entre a estrutura do espac;o social, cujas duas dirnens6es fundamentais
correspondern ao volume e aestrutura do capital dos grupos distribuidos nele, e a estrutura

do espa,o das propriedades simb6licas associadas aos grupos distribuidos nesse espa,o.
Este esquema, porem, nao pretende ser a bola de cristal que, segundo os alquimistas,
permitia apreender, em urn piscar de olhos, tudo 0 que se passa na terra; ah~m disso, a
maneira dos matematicos que tratam sempre 0 que chamam de "imagetica" como urn mal
inevitavel, somos tentados de retira-Io no proprio movimento de sua apresenta<;:ao. Como
evitar, de fato, 0 temor de que facilite as leituras que reduziriam as homologias entre

sistemas de distancias diferenciais a rela<;:6es diretas e medinicas entre grupos e
propriedades? Ou, entao, 0 receio de que incentive a forma de voyeurismo inerente a
inten,ao objetivista, colocando 0 soci610go no papel de Le Diable boiteux' que destampa
os telhados e, ao leitor encantado, revela os segredos das intimidades domesticas?

Para ter uma ideia tao exata quanta possivel do modelo teorico proposto, convem
imaginar a sobreposi,ao (a semelhan,a do que se pode fazer com transparencias) de
tres esquemas: 0 primeiro (aqui, Grafico 5) apresentaria 0 espa<;:o das condi<;:6es sociais
tal como e organizado pela distribui<;:ao sincronica e diacronica do volume e estrutura

do capital sob suas diferentes especies - neste espa,o, a posi,ao de cada urn dos grupos
(fra,6es de dassel e determinada pelo conjunto das propriedades caracteristicas no
tocante as rela,6es definidas como pertinentes; 0 segundo (Gnifico 6) mostraria 0 espa,o
dos estilos de vida, ou seja, a distribui,ao das pratleas e propriedades que sao constitutivas
do estilo de vida em que se manifesta cada uma das condi<;:6es; por ultimo, entre os dois
esquemas precedentes, conviria introduzir ainda urn terceiro que apresente 0 espa<;:o
te6rico do habitus, ou seja, das f6rmulas geradoras (por exemplo, para os professores, 0
ascetismo aristocratico) que se encontram na origem da cada uma das classes de praticas
e propriedades, ou seja, da transforma<;:ao em urn estilo de vida distinto e distintivo das
necessidades e facilidades caracteristicas de uma condi<;:ao e de uma posi<;:ao.1

Entre os limites de tal constru<;:ao, os mais importantes referem-se as lacunas da
estatistica que avalia muito melhor os consumos ~ ou, ate meSillO, em todo 0 rigor, as

* "0 diabo coxo", romance do escritor frances, Alain-Rene Lesage (1668-1747); em 190 flashes, os dois
c6mplices voadores - Asmodee, 0 diabo manco, e 0 estudante leviano Cleofas - seguem destampando os
telhados, a vida secreta dos parisienses. (N.T.)

I Embora este modelo apresente algumas aparencias e apesar de termos utilizado diferenres analises das
correspondencias para cons[ruf-lo; embora numerosas analises das correspondencias tenham produzido
espa~os que se organizam segundo a mesma estrutura - a comer;ar pelas analises dos dados de nossa
pesquisa que serao apresentados mais abaixo -, os esquemas exibidos aqui nao sao diagramas-plano de
ancilises das correspondencias.

Pierre Bourdiell



a
a

remunera96es (deixando de lade os lucIos secundarios e dissimulados) e 0 patrimonia,
como conjunto de propriedades atribuidas a individuos ou familias - que 0 capital
propriarnente diro (em particular, 0 capital investido na economia); em seguida, as
imperfei<;6es das categorias de analise que sao, de modo bastante desigual, homogeneas,
inclusive, do ponto de vista dos criterios pertinentes e que, no caso dos industriais e dos
grandes comerciantes, impedem de isolar, por exemplo, os detentores de urn capital capaz

de exercer urn poder sobre 0 capital- ou seja, 0 grande patronato (Nao dispondo de indicadores
rigorosos em rela~a.o adispersao das diferentes categorias, foi evocada adispersao economica
e cultural das categorias mais heterogeneas - agricultores, empresarios cia industria e do
comercio, artesaos e comerciantes - escrevendo em sentido vertical, entre as timites extremos
que a definem, 0 titulo correspondente). Convem ter em mente que a posi<;ao marcada pelo

titulo representa apenas 0 ponto central de urn espa.;o mais ou menos extenso que, em
determinados casos, pode se organizar em campo de concorrencia.

Nao dispondo da pesquisa (talvez, irrealizavel na pratica) que fornecesse, a prop6sito
da mesma amostra representativa, 0 conjumo dos indicadores do patrimonio economico,
cultural e social, alem de sua evolu~ao, necessarios para construir uma representa~ao adequada
do espa<;o social, construiu-se urn modelo simpJificado deste espa<;o a partir dos
conhecimentos adquiridos no decorrer das pesquisas anteriores e com base em urn conjumo
de dados obtidos em diferentes pesquisas, todas realizadas pelo INSEE - portanto,
homogeneas, nem que seja no lOcante il constru<;ao das categorias (cl. Anexo 3): na pesquisa
realizada pelo INSEE, em 1967, sobre os lazeres (tabelas relativas aos homens), foram
retomados os indicadores de tempo livre, tais como 0 tempo de trabalho (cl. Re., IV); da

pesquisa sobre a forma<;ao e aqualifica<;ao profissional de 1970 (tabelas relativas aos homens),
foram extraidos os dados sobre a categoria socioprofissional do pai (trajet6ria social), diploma
do pai (capital cultural herdado) e diploma do individuo (capital escolar) (cl. Re., 11); por
sua vez, a pesquisa sobre as remunera~6es de 1970 forneceu as informa\-6es relativas a
quantia das remunera~6es, as propriedades rurais e urbanas, as a~6es da Bolsa de Valores,
aos lucros industriais, comerciais, assim como aos salarios (capital economico) (cf. Ee., I);
por ultimo, a pesquisa sobre 0 consumo familiar, em 1972, proporcionou os dados relativos
as quantias do consumo, a posse de maquina de lavar lou~a e de telefone, assim como ao
estatuto de ocupa<;ao da moradia e il casa de campo (cl. RC., 1Il); e no censo de 1968, os

dados sobre 0 porte, avaliado pelo numero de habitantes, do lugar de residencia.
Foi evocado, tamborn, para cada urn dos grupos configurados: em primeiro lugar,

a distribui~ao dos ocupantes de cada uma das posi~6es consideradas, segundo a trajet6ria
social que lhes proporcionou tal acesso, com os histogramas que, em cada fra~ao,

representam a parcela dos individuos oriundos das diferentes classes. 2 Em segundo lugar,

2Afim de evitar que alegibilidade do esquema fosse prejudicada, foram reproduzidos apenas os histogramas
de algumas categorias: eis 0 que e suficiente para mostrar que a parcela dos individuos oriundos das
classes superiores - em negrito - cresce nitidamente amedida que alguem sobe na hierarquia social,
enquanto diminui a parcela daqueles que sao oriundos das classes populares - em branco (0 histograma
dos operarios sem qualifica~ao, nao reproduzido, apresenta caracterls[icas imermediarias emre 0 dos
[rabalhadores bra~ais e 0 dos operarios com qualifica~ao). Teria sido necessario - no minimo, para as
classes superiores e medias - fornecer a dis[ribui~ao por frar;fio de origem.
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ahistoria da fra~ao em seu todo: as flechas ascendentes, descendentes e horizontais marcam
que, entre 1962 e 1968, a fra<;aa considerada cresceu - no minima, 25% - diminuiu au
permaneceu estavel; elas tomam visivel, tambem, a oposi~ao entre as novas fra~6es em
forte expansao e as fra~6es estabelecidas que se encontram estaveis ou em declinio. Fez
se, assim, urn esfor~o para manifestar, a urn s6 tempo, a estado da rela~ao de for~a entre
as classes, constitutivo da estrutura do espa~o social em determinado momento, alem de
constituir urn dos efeitos e, ao mesmo tempo, urn dos fatores da transforma~ao desta
estrutura, a saber, as estrategias de reconversao pelas quais as individuos (e os grupos)
esfon;am-se por manter ou melhorar sua posi~ao no espa~o social.

Ao justapor as informa~6es concernentes a dominios que, para os sistemas de
classifica<;aa habitual, estaa separadas - a tal ponto que a propasi<;aa de urn simples
paralelismo e algo impensavel ou escandaloso - e ao manifestar, assirn, as rela~6es,

apreendidas pela intui~ao imediata que, por sua vez, serve de orienta~ao para as
classifica~6es da existencia comum, entre todas as propriedades e praticas caracteristicas
de urn grupo, 0 esquema sinotico obriga a procurar 0 fundamento de cada urn desses
sistemas de "escolha", por urn lade, nas condi~6es enos condicionamentos sociais
caracterfsticos de determinada posi~ao no espac;o objetivo, cuja expressao ocorre ai sob
uma forma incognosdvel e, por outro, na rela~ao com os outros sistemas de "escolha"
por intermedio dos quais se definern sua significa~ao e seu valor propriamente simb6licos.
Pelo fato de que os estilos de vida sao essencialmente distintivos, numerosos tra~os s6
adquirem verdadeiro sentido se forem colocados em rela~ao nao s6 com as posi~6es

sociais que eles exprimem, mas tambern com os tra~os situados em outro polo do espac;o:
esse e 0 caso, por exernplo, das oposi~6es que se estabelecem, primordialmente, entre
as posic;6es mais afastadas em uma e/ou outra das duas dimens6es fundamentais do
espa~o social (au seja, no tocante ao volume e aestrutura do capital) - Goya e Renoir,
teatro de vanguarda e teatro de bulevar, Jacques BreI e Tina Rossi, France-Musique e
France-Inter au Radio-Luxembourg, cine-clube e variedades, etc. Alem das infarma<;6es
diretamente coletadas pela pesquisa, foi utilizado urn conjunto de indices de consumo
cultural, tais como aposse de urn piano ou de discos, a utiliza~ao de televisao, a freqiiencia
dos museus, exposic;6es, espetaculos de variedades e salas de cinema, a inscric;ao em
uma biblioteca, em cursos, a rnanutenc;ao de uma colec;ao, a pratica de esportes - todos
esses dadas faram extraidas da pesquisa do INSEE de 1967 sabre as lazeres (d. EC.,
IV); informac;6es sobre os consumos e 0 estilo de vida dos membros da classe dominante
(aparelha hi,/l, barco, cruzeiros maritimas, bridge, cole<;aa de quadros, champanha,
whisky, espartes praticadas, etc.) retiradas das pesquisas da SOFRES e do CESP (cf.
Ee., V e VI); au, ainda, infarma<;6es sabre a frequencia do teatro farnecidas pela pesquisa
da SEMA [Societe d'Encouragement aux Metiers d'Arts] (d. EC., XIV), sabre as atores
favaritas atraves das pesquisas IFOP [Institut {ram;ais d'apinion publique] (cf. Ee., IX
e X), sobre a leitura de jornais, semanarios e revistas atraves das pesquisas do CSE
[Centre de Saciolagie Europeenne] e do CESP (cf. EC., XXVIII), sabre diferentes
atividades e pniticas culturais (ceramica, festas papulares, etc.) pela pesquisa da Secretaria
de Estada da Cultora (d. EC., VII), etc.
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No diagrama estabelecido deste modo, cada informac;:ao pertinente figura apenas
uma s6 vez, sem deixar de ser valida por toda uma zona (mais au menos extensa,
dependendo do caso) do espac;:o social, embora ela caracterize tanto mais uma categoria,
quanta mais perto estiver do respectivo titulo (assim. a menc;:ao salarios que, situada
a meia altura no lado esquerdo do GraReD 5 op6e-se a luaos industriais e comerciais,
e valida para tada a metade esquerda do espa~o social, ou seja, tanto para os professores
do secundario, quadros ou engenheiros, quanto para os professores primaries, quadros
medias, tecnicos, empregados ou openirios; do meSilla modo, a posse de valores moveis
- ao alto, adireita - evalida, ao meSilla tempo, para as empresarios, profiss6es liberais,
quadros do setor privado e engenheiros). Percebe-se imediatamente que a posse de
urn piano e a escolha do Concerto para a mao esquerda dizem respeito, sobretudo, aos
membros das profiss6es liberais; ou que a caminhada e a montanha sao particularmente
caracteristicas, ao mesmo tempo, dos professores do secundario e quadros do setor
publico; ou que a natac;ao, colocada a meia distancia entre a nova pequena burguesia
e os quadros do setor privado ou engenheiros, participa dos estilos de vida desses dois
conjuntos de profissoes. Assim, em torno do titulo de cada fra~ao, encontram-se
reunidos os trac;os mais pertinentes, por serem os mais distintivos, de seu estilo de
vida - que, alias, ela pode compartilhar com outros grupos: esse e 0 caso, por exemplo,
da inscri~ao em uma biblioteca que figura na proximidade dos quadros medios,
professores primarios e tecnicos, embora seja, no minimo, tao freqliente entre as
professores do secundario, menos marcados, no entanto, par esta pratica que e
constitutiva de seu papel profissional.
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As estrategias de reconversao

As estrategias de reprodu,ao - conjunto de praticas, do ponto de vista
fenomenol6gico, bastante diferentes, pelas quais os individuos all as familias tendem,
inconsciente e conscientemente. a conservar au aumentar seu patrim6nio e,
correlativamente, a manter au melhorar sua posi~ao na estrutura das relac;:6es de classe 
constituem urn sistema que, senda 0 produto do meSilla principia unificador e gerador,
funciona e transforma-se como tal. Por intermedio da disposic;:ao em relac;:ao ao futuro 
que, por sua vez, e determinada pelas oportunidades objetivas de reprodu,ao do grupo -,
estas estrategias dependem, em primeiro lugar, do volume e estrutura do capital a ser
reproduzido, ou seja, do volume atual e potencial do capital economico, do capital cultural
e do capital social, possuidos pelo grupo, assim como de seu peso relativo na estrutura
patrimonial. E, em segundo lugar, do estado - par sua vez, dependente do estado da rela,ao
de forc;:a entre as classes - do sistema dos instrumentos de reprodu~ao, institucionalizados
au nao (estado dos costumes e da lei sucess6ria, do mercado de trabalho, do sistema
escalar, etc.): mais precisamente, tais estrategias dependem da rela,ao estabelecida, em
cada momento, entre 0 patrimonio dos diferentes grupos e os diferentes instrumentos de
reprodu,ao, a qual define a transmissibilidade do patrimonio, fixando as candi,oes de sua
transmissao, ou seja, 0 rendimento diferencial que possa ser oferecido aos investimentos
de cada classe ou fra,ao de classe pelos diferentes instrumentos de reprodu,ao.

Pelo fato de que as estrategias de reprodu,ao constituem urn sistema e dependem
do estado do sistema dos instrumentos de reprodu~ao, assim como do estado - volume e
estrutura - do capital a ser reproduzido, qualquer mudan~a em uma ou outra destas rela~6es

acarreta uma reestruturarao do sistema das estrategias de reprodu~ao: a reconversao do
capital detido sob uma especie particular em uma outra especie, mais acessfvel, mais
rentavel e/ou mais legitima, em determinado estado do sistema dos instrumentos de
reprodu~ao, tende a determinar uma transforma~aoda estrutura patrimonial.

As reconvers6es traduzem-se por outras tantos deslocamentos em urn espa~o social
que nada tern de comum com 0 espa~o, a urn s6 tempo, irreal e ingenuarnente realista dos
estudos rotulados de "mobilidade social". A mesma ingenuidade positivista que leva a
descrever como "rnobilidade ascendente" os efeitos das transforma~6es morfol6gicas das
diferentes classes ou fra~6es de classe conduz a ignorar que a reprodu~ao da estrutura
social pode, em determinadas condi~6es, exigir uma "hereditariedade profissional" bastante
baixa: esse e 0 caso sernpre que, para manter sua posirao na estrutura social e as
propriedades ordinais que Ihe estao associadas, as agentes sao obrigados a proceder a
uma trans]a,iio acampanhada por uma mudan,a de candi,iio - tal como a passagem da
condi~ao de pequeno proprietario de terras para a condi~ao de pequeno funcionario, au da
condi~ao de pequeno artesao para a condi~ao de ernpregado de escrit6rio ou de comercio.

Pelo fato de encontrar-se hierarquizado ern suas duas dirnens6es - por urn lado, do
volume de capital global mais irnportante ao menas irnportante e, por outro, da especie de
capital dominante aespecie de capital dorninada -, 0 espa~o social permite duas formas de
deslocamentos que, apesar de nao terem qualquer equivalencia e cuja probabilidade de
ocorrencia e bastante desigual, sao confundidas pelos estudos tradicionais de mobilidade:
ern primeiro lugar, os desJocamentos verticais, ascendentes ou descendentes, no mesma
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setar vertical do espa~o, ou seja. no mesma campo Ctais como 0 professor primario que se
tarna docente em urn grau mais elevado de ensino, ou 0 empresario que passa de pequeno
a grande); em seguida, os deslocamentos transversais, irnplicando a passagem de urn para
outro campo, que podem operar-se seja no mesmo plano horizontal (quando 0 professor
primario, ou seu filho, tarna-se pequeno comerciante), seja em pIanos diferentes (com 0

professor primario, ou seu filho, que se tcrna empresario industrial). as deslocamentos
mais freqiientes sao as verticais: pressup6em somente uma modifica~ao do volume cia
especie de capital ja dominante na estrutura patrimonial (do capital escolar, no caso do
professor primario que se torna docente ern urn grau mais elevado de ensino), portanto,
urn deslocamento na estrutura da distribui,ao do volume global de capital que assume a
forma de urn deslocamento nos timites de urn campo especifico ~ campo das empresas,
campo escolar, campo cia administra~ao. campo medico, etc. Ao contrario, os deslocamentos
transversais pressup6em a passagem para urn outro campo, portanto, a reconversao de
uma especie de capital para uma outra ou de uma subespecie de capital econ6mico ou de
capital cultural para uma outra - por exemplo, de propriedade de terras para urn capital
industrial, ou de uma cultura literaria au historica para uma cultura economica -, portanto,

uma transformac;ao da estrutura patrimonial que ea condic;ao da salvaguarda do volume
global do capital e da manuten,ao da posi,ao na dimensao vertical do espa,o social.

A probabilidade de ter acesso a determinada frac:;:ao da dasse dominante, a partir
de uma outra dasse, sera tanto mais baixa, como se viu, quanto mais elevada for a

posic:;:ao ocupada pela frac:;:ao na hierarquia das frac:;:6es segundo 0 capital economico ~ a
<mica discordancia provem das profiss6es liberais que, tendo a possibilidade de acumular,
em grande numero de casos, a transmissao de capital cultural com capital economico,
apresentam a taxa mais elevada de recrutamento endageno. Do mesmo modo, as
deslocamentos de grande amplitude no interior da dasse - filhos de empresario que se
tomam professores, ou filhos de professores, empresarios, sao extremamente raros: assim,
em 1970, a possibilidade de que urn filho de professor se tome empresario da industria
ou do comercio e de 1,9%, enquanto a possibilidade de se tamar professor e, para urn
filho de empresario da industria, de 0,8% e, para urn filho de empres:hio do comercio, de
1,5% (as profiss6es liberais representam, sem duvida, uma especie de ponto de passagem
obrigatorio entre os dois palos da dasse dominante); as oportunidades de se tornar
artesao ou comerciante sao de 1,2% para urn filho de professor primario, as de se tamar
professor primario de 2,4% para urn filho de artesao e 1,4% para urn filho de pequeno

comerciante (cf. F.c., II, analise secundaria).

C1assifica~ao, desclassifica~ao, reclassifica~ao

As transformac:;:6es recentes da relac;ao entre as diferentes classes sociais e 0 sistema
de ensino, cuja conseqliencia foi a ripida propaga,ao da escolaridade, incluindo todas as
mudanc;as correlatas do proprio sistema de ensino, assim como todas as transformac;6es
da estrulUra social que resultam - pelo menos, ern parte - da transforma,ao das rela,6es
estabelecidas entre diplomas e cargos, decorrem de uma intensificac;ao da concorrencia
pelos diplomas; corn efeito, para garantir sua reprodu,ao, as fra,6es da classe dominante
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(empresarios da industria e do comercio) e das classes medias (artesaos e comerciantes),
mais ricas em capital economico, tiveram de intensificar fortemente a utiliza~ao que faziam
do sistema de ensino.

A diferen~a entre capital escolar dos adultos de uma classe ou de uma fra~ao de
classe - avaliado pela taxa de detentores de urn diploma igual ou superior ao BEPC - e
as taxas de escolariza~ao dos adolescentes correspondentes enitidamente mais vislvel
entre os artesaos, comerciantes e industriais que entre os empregados e quadros medios;
assim, a ruptura da correspondencia que, habitual mente, se observa entre as
oportunidades de escolariza~ao dos jovens e 0 patrim6nio cultural dos adultos e 0

indicio de uma transforma~ao profunda das disposi~6es em rela~ao ao investimento
escolar. Enquanto isso, a parcela dos detentores do BEPC ou de urn diploma superior
enitidamente mais baixa entre os pequenos artesaos e comerciantes da faixa eta-ria de
45-54 anos que entre os empregados de escritorio (ou seja, em 1962, 5,7% contra
10,1 %); em rela~ao aos filhos, estes saO escolarizados (tomando como referencia a
idade de 18 anos) nas mesmas propor,6es (42,1% e 43,3%, em 1962). Do mesmo

modo, os industriais e as grandes comerciantes que passuem urn capital escolar mais
baixo que 0 dos tecnicos e quadros medios - ou seja, respectivamente, 20% e 28,9%
de detentores de urn diploma, pelo menos, igual ao BEPC - escolarizam os filhos nas
mesmas propor~6es (65,8% e 64,2%). No que se refere aos agricultores, segundo e
demonstrado pelo aumento bastante ra-pido das taxas de escolariza~ao das crian~as

oriundas desta dasse, entre 1962 e 1975, verificou-se 0 mesmo processo (M. Praderie,
"Heritage social et chances d'ascension", in Darras, Le Partage des bemHices, Paris,
Ed. de Minuir, 1966, p. 348; 1NSEE, Recensement general de 1a population de 1968,

Resu!tats du sandage au 1/20" pour !a France entiere, Formation, Paris, Imprimerie
nationale, 1971).

A entrada na conida e na concorrencia pelo diploma de fra~6es que, ate entao,
haviam tido uma reduzida utiliza~ao da escola exerceu 0 efeito de obrigar as fra~6es de
dasse, cuja reprodu~ao estava garantida, principal au exclusivamente, pela escola, a
intensificar seus investimentos para manter a raridade relativa de seus diplomas e,
correlativamente, sua posi~aona estrutura das classes; assim, 0 diploma e 0 sistema escolar
que 0 atribui tornam-se urn dos pretextos privilegiados de uma concorrencia entre as
classes que engendra urn aumento geral e continuo da demanda de educa~ao, assim como
uma infla,ao dos diplomas. 33

Ao relacionar a numero de titulares de determinado diploma com a numero de
jovens em idade modal para fazer cada uma das provas, pode-se ter uma estimativa

sumaria da evolu~ao da raridade relativa dos titulares de urn diploma: para 100 jovens
de 15 anos, elevava-se a 6,8 0 numero de novas titulares de urn BEPC, BE au BS, em
1936; 7,9 em 1946; 23,6 em 1960; e 29,5 em 1965. Para 100 jovens com 18 anos, havia

3 bachellers, em 1936; 4,5 em 1946; 12,6 em 1960; e 16,1 em 1970. Para 100 jovens com

23 anos, encontrou-se 0 numero de 1,2 de novas titulares de urn diploma de ensino
superior, em 1936; 2, em 1946; 1,5 em 1950; 2,4 em 1960; e 6,6 em 1968.
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A comparar;ao dos cargos exercidos, em duas epacas diferentes, por titulares do
meSilla diploma da uma ideia aproximada das variac;:6es do valor dos diplomas no mercado
de trabalho. Enquanto as homens na faixa etaria de 15 a 24 anos desprovidos de diplomas
au titulares unicamente do CEP ocupam, em 1968, posi,6es absolutamente semelhantes
aquelas que exerciam seus homologos em 1962, as titulares do BEPC pertencentes as
mesmas faixas erarias que, em 1962, ocupavam principalmente posi,6es de empregados
viram aumentar, em 1968, as oportunidades de se tornarem contramestres, operarios
qualificados ou, ate mesmo, operarios sem qualifica,ao. Ao passo que, em 1962, os titulares
do baccalaureat que entravam diretamente na vida ativa tornavam-se, na sua maioria,
professores primarios; eles tinham, em 1968, importantes oportunidades de se tornarem
tecnicos, empregados de escritorio au, ate meSilla, openirios. Amesma tendencia se observa
para os titulares de urn diploma superior ao baccalaureat na faixa etaria de 25 a 34 anos,
cujas oportunidades. em 1968 - relativamente a 1962 -, eram maiores de se tornarem
professores primarios au tecnicos e, nitidamente, menores de se tornarem quadros

superiores da administra<;:ao, engenheiros ou membros das profiss6es liberais.34

Em 100 jovens (rapazes), cuja idade e compreendida entre 15 e 24 anos, titulares

do BEPe e com emprego, em 1962, havia 41,7 empregados contra 36,3 somente em

1968; inversamente, 5,8 opera.rios sem qualifica<;:ao e 2 trabalhadores bra<;ais, em 1962,

contra 7,9 e 3,8 em 1968. As oportunidades para os jovens da mesma faixa etiria que s6

possuem 0 baccalaureat sao bern menores, em 1968 (57,4%) relativamente a 1962

(73,9%), de se tornarem quadros medios e, inversamente, bern maiores de se tomarem

empregados (19,9% contra 8,8%) ou, ate meSillO, operarios (11 % contra 6,4%). Por sua

vez, as oportunidades para os homens com idade compreendida entre 25 e 34, titulares

de urn diploma superior ao baccalaureat, sao menores, em 1968 (68%) relativamente a

1962 (73,3%), de exercerem profiss6es superiores e, em particular, de serem membros

das profiss6es liberais (7,6% contra 9,4%); inversamente, eles tern uma probabilidade

mais elevada de serem professores primirios 00,4% contra 7,5%) ou tecnicos (5,4%

contra 3,7%). No que diz respeito as moc;as, e possivel observar fen6menos analogos,

mas ligeiramente atenuados. Para elas, a mais forte desvalorizaC;ao foi sofrida pelo

baccalaureat: em 1968, as oportunidades para uma moc;a na faixa eraria de 15 a 24 anos,

titular deste diploma, se ela trabalha, sao maiores de tomar-se empregada (23,7% contra

12%) e menores de se tamar professora primaria (50% contra 71,7%).

Tendo presente que 0 volume dos cargos correspondentes pode ter passado, tambem,
par alguma varia<;:ao no mesmo intervalo, pode-se considerar que urn diploma tern todas

as possibilidades de ter sofrido uma desvalorizac;ao sempre que 0 crescimento do numero

dos titulares de diplomas e mais rapido do que a crescimento do numero de posic;6es, cujo

acesso, no inicio do periodo, era garantido par esses diplomas. Tudo parece indicar que 0

baccalaun§at e os diplomas inferiores tern sido as mais afetados pela desvalorizac;ao: de

fato, entre os homens economicamente ativos, 0 numero dos titulares do BEPC au do

baccalaureat - com exclusao de urn diploma do ensino superior - aumentou 97%, entre

1954 e 1968, ao passo que 0 crescimento do numero de empregados e quadros medios, no
mesmo perfocto, limiteu-se a 41 %; do mesmo modo, a numero de titulares de urn diploma
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superior ao baccalaureat, entre as homens, aurnentou 85%, enquanto a numero de quadros
superiores e membros de profissoes liberais cresceu apenas 68% - alias, a conjunto das
profissoes que exigem urn diploma de ensino superior aumentou 49%. A diferen~a e, sem
duvida, mais visivel do gue aguela indicada pelos numeros: de fato, a parcela dos gue
detem as recursos para resistir adesvaloriza~ao e, em particular, a capital social associado
a uma origem social elevada, cresce amedida que a individuo sabe na hierarquia dos
diplomas.

A esta argumenta~ao coovern acrescentar a desvaloriza<;ao mais bern dissimulada
gue resulta do fato de gue as posi,6es - e os diplomas gue garantem 0 acesso a elas 
podem ter perdido seu valor distintivo, embora 0 numero de cargos tenha aumentado em
uma propor,ao semelhante ao numero de diplomas gue, no inicio do periodo, davam
acesso a Esses cargos, e pela mesma razaa: e, por exemplo, a caso cia posi<;ao de professor
gue, em todos os niveis, perdeu sua raridade.

o crescimento muito n\pido evidenciado pela escolariza,ao das mo,as teve grande
impacto na desvaloriza<;ao dos diplomas; tanto mais que a transforma~ao das representa~6es

da divisao do trabalho entre os sexos - para cuja determina~ao. contribuiu fortemente.
sem duvida, 0 aumento do acesso das mo~as ao ensino superior - foi acompanhada por
um crescimento da parcela das mulheres gue, no mercado de trabalho, lan,am diplomas,
ate entao, parcialmente guardados como reserva (e "investidos" apenas no mercado
matrimonial). Este aumento e tanto mais marcante quanto mais elevado e 0 diploma
possuido: eassim gue a parcela de mulheres da faixa etaria de 25 a 34 anos, detentoras de
urn diploma superior ao baccalaureat e exercendo uma profissao, passou de 67,9% em
1962 para 77,5% em 1968, atingindo guase 85%, em 1975.

Vale dizer, de passagem, 0 seguinte: do mesmo modo gue toda segrega,iio - segundo
o sexo o.u qualquer outro criterio - contribui para Frear a desvaloriza~ao por urn efeito de
numerus clausus, assim tambem toda desagrega~ao tende a restituir sua plena eficacia
aos mecanismos de desvalorizaiYao - 0 que faz com que, segundo ficou demonstrada par
urn estudo norte-americano sobre os efeitos economicos da desagregaiYao racial, os mais
desprovidos de diplomas sejam os que sentem mais profundamente seus efeitas.

Tabela 10 - As taxas de atividade das mulheres de 25-34 anos, segundo os diplomas,
em 1962 e 1968

I CEP CAP BEPC bac >bac

I
1962 43,8 59,7 59,8 67,1 67,9
1968 46,3 60,6 63,5 74,3 77,5

!

Fonte: INSEE, Recensement general de la population de 1968. Resultats du sondage au 1/20' pour la
France entj(~re. Formation, Paris, Imprimerie nationale, 1971 (nao foi possivel isolar as mulheres
desprovidas de diplomas).
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Sem paradoxo, e passivel afirmar que as principais vitimas cia desvaloriza~ao dos

diplomas sao aqueles que, desprovidos de diplomas, entram no mercado de rrabalho. De
fato, a desvalorizal'ao do diploma e acompanhada pela extensao progressiva do monop6lio
que as diplomacios exercem sabre posi~6es, ate entao, abertas a nae-diplomados. 0 que tern
o efeito de limitar a desvalorizal'ao dos diplomas pela limital'ao da concorrencia, apesar de
ser mediante uma restri~ao de oportunidades de carreira oferecidas aos nao~diplomados 
au seja, que iniciaram acarreira pelo escalao inferior - e 0 fortalecimento cia predetermina~ao

escolar das oportunidades de trajetoria profissional. Entre as quadros administrativos medias
(homens de 25-34 anos), em 1975, havia apenas 43,1 % de agentes desprovidos de qualquer
diploma de ensino geral ou titulares unicamente do CEp, contra 56% em 1962; para os
quadros administrativos superiores, as propon;:6es eram respectivamente de 25,5% e 33%,

enquanto para os engenheiros, de 12% e 17,4%. 1nversamente, entre 1962 e 1975, a parcela
dos titulares de um diploma de ensino superior passou de 7,4% para 13,8% em relal'ao aos
quadros administrativos medios; de 32,2% para 40, 1% em relal'ao aos quadros administrativos
superiores; e de 68% para 73,4% no tocante aos engenheiros. Dai, em determinados setores
do espal'o social e, principalmente, na funl'ao publica, urn decrescimo da dispersao dos
detentores dos mesmos diplomas entre cargos diferentes, e a dispersao segundo 0 diploma
dos ocupantes do meSilla cargo au, dito em autcas palavras, 0 fortalecimento da dependencia
entre 0 diploma e 0 cargo ocupado.

Observa-se que 0 mercado dos cargos oferecidos aos tirules escalares oao ceSSOll

de crescer, em detrimento, eclaro, dos naD-diplomacios. A generalizac;ao do reconhecimento
atribuido ao diploma teve, sem duvida, 0 efeito de unificar 0 sistema oficial dos diplomas
e qualidades que dao direito a ocupar posil'oes sociais, alem de reduzir os efeitos do
isolamento, associados aexistencia de espac;os sociais dotados de seus pr6prios principias
de hierarquizal'ao: sem que 0 diploma tenha conseguido, algum dia, impor-se
completamente - pelD menos, fora dos limites do sistema escolar - como paddio unico e

universal do valor dos agentes economicos.

Fora do mercado propriamente escolar, 0 diploma vale 0 que, do ponto de vista
economico e social, vale seu detentor; oeste caso, 0 rendimento do capital escolar depende
do capital economico e social que pode ser reservado a sua valoriza~ao. De modo geral, para
os quadros, as oportunidades de acesso as fun~6es de diretoria, em vez das fun~6es de
produ~ao, fabrica~ao e manuten~ao, serao tanto maiores quanta mais elevada for sua origem
social: a analise secundciria que elaboramos a partir da pesquisa realizada pelo INSEE, em
1964, sobre amobilidade profissional mostraque 41,7% dos filhos de membros de profissoes
liberais, 38,9% dos filhos de professores que sao engenheiros, quadros superiores ou medios
da administra¢o, tecnicos em empresas, ocuparn fun~6es adrninistrativas e de dire¢o geral
contra 25,7% do total. Ao contrario, 47,9% dos filhos de operarios com qualifica~ao, 43,8%
dos filhos de contramestres, 41,1% dos filhos de tecnicos, exercem fun~6es de produ~ao,

fabrica~ao e manuten~ao, contra 29,7% do total. Sabe-se tambem que, em 1962, os quadros
superiores, cuja origem e uma familia de empregados, receberarn urn salario anual media de
18.027 Fcontra 29.470 Frecebidos pelos filhos de industriais ou grandes comerciantes; por
sua vez, os engenheiros, filhos de assalariados agricolas e agricultores, receberam 20.227 F
contra 31.388 F recebidos pelos filhos de industriais e grandes comerciantes.
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A transforma,ao da distribui,ao dos cargos entre os diplornados que resulta,
automaticamente, do numero crescente de titulados faz com que, a cada instante, uma
parcela dos diplomados - e, sem duvida, antes de mais nada, os mais desprovidos dos
meios herdados para valorizar os diplomas - seja vitima da desvaloriza~ao.As estrategias
pelas quais os mais expostos adesvaloriza.;:ao esfon;:amwse em lutar - a curto prazo (no
decorrer de sua propria carreira) au a longo prazo (mediante as estrategias de escolarizac;ao
dos filhos) - contra essa desvaloriza~ao constituem urn dos fatores determinantes do

numero crescente de diplomas distribuidos que, por sua vez, contribui para a desvaloriza<;:ao.
A dialetica da desvalorizac;ao e recuperac;ao tende, assim, a alimentar-se de si mesma.

Estrategias de reconversao e transforma~iies morfologicas

As estrategias que tern sido utilizadas pelos individuos e familias para salvaguardar

au melhorar sua posic;ao no espac;o social retraduzem-se em transforma~6es que,
inseparavelmente, afetam 0 volume das diferentes fra~6es de classe e sua estrutura
patrimonial.

Para darmos uma ideia aproximada dessas transforma~6es, construimos uma
tabela que permite relacionar os indices da evolu~ao relativa ao volume das diferentes
fra~6es com indicadores (infelizmente, bastante imperfeitos) do volume e estrutura do

capital que elas detem. Por ser impossivel estabelecer, como seria nosso desejo, a evoIUl~:ao

par categorias criteriosamente definidas, por urn lado, da quantia e, par outro, da estrutura
da renda, durante a periodo compreendido entre 1954 e 1975 (0 que nos levou a
reproduzir a Tabela 12 que apresenta essa evolu<;:ao par categorias sumariamente definidas,
em rela~ao ao periodo de 1954 a 1968), indicamos, alem da distribui~ao por fontes de
remunerac;ao, a quantia da renda declarada aos servic;os fiscais, fonte explorada pelo
INSEE, embora saibamos que ela e subestimada em proporc;6es bastame variaveis:
segundo A. Villeneuve (A. Villeneuve, "Les revenus primaires des menages en 1975, in
Economie et statistique, 103, sept. 1978, p. 61), seria necessario multiplicar por 1,1 os

salarios e vencimentos; par 3,6 os lucros da atividade agricola; par 2,9 os ganhos de
valares mobiliarios. etc. Observamos que basta aplicar essas correc;6es para restituir a

verdadeira posic;ao as profiss6es independemes e, em particular, aos agricultores e artesaos
ou pequenos comerciantes. As categorias mais ricas (relativamente) em capital economico
(tal como e possivel apreende-las mediante os indicadores da posse de valores mobiliarios,
de propriedades rurais ou urbanas. etc.) tendem a regredir de modo bastante brutal,
como edemonstrado pela diminuic;ao de seu volume (e 0 caso dos agricultores, artesaos
e comerciantes, assim como dos industriais) eo fato de que, neste ponto, a parcela dos
jovens diminui ou cresce menos rapidamente que alhures (0 fato de que a evoluc;ao dos
individuos de 25-34 anos seja, entre os pequenos comerciantes e artesaos, igual au

ligeiramente superior a evoluc;ao do total da categoria pode se explicar pela chegada de
comerciantes e artesaos de urn novo estilo). Vma parte do aumento aparente do capital
escolar (e, sem duvida. economico) dessas categorias se deve, com certeza, ao fata de
que suas camadas inferiores foram atingidas pelo exodo que se encomra na origem de
seu declinio numerico. Ao contrario das precedentes. as frac;6es de classe ricas em capital
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cultural (avaliado, por exemplo, a partir cia taxa de detentores do BEPe, baccalaureat au

diploma de estudos superiores) registraram urn crescimemo bastante forte que implica

urn rejuvenescimento e se traduz, quase sempre, por uma forte feminilizac;ao e uma
elevac;:ao cia taxa de diplomaclos (oeste processo, as categorias mais tipicas sao as dos

empregaclos de escrit6rio e do comercio, tecnicos, quadros medias e superiores, docentes,

professores primarios e, sobretudo, professores para quem esses diferentes processos
associados sao, excepcionalmente, intensos e, em particular, na gerac;ao mais jovem 

diferentemente dos engenheiros para os quais 0 processo parece interrompido. de modo

que a taxa de crescimento emais baixa para a gera<;ao mais jovem do que para 0 conjumo).

Outro tra<;o notavel, a estabilidade relativa dos membros das profiss6es liberais: mediante

uma politica deliberada de numerus clausus, eles conseguiram limitar 0 crescimento

numerico e a feminiliza\ao (que permaneceram muito mais baixos que nas profissoes

superiores dotadas de elevado capital escolar) e, ao mesmo tempo, escapar aperda da

raridade e, sobretudo, a redefini<;ao mais ou menos ccitica do cargo, decorrentes da

multiplica\ao dos titulados e, ainda mais, da existencia de urn excedente de diplomados

relativamente aos cargos.

As modifica.;:oes das estrategias de reprodu\ao que se encontram na origem de

tais mudan\as morfol6gicas sao marcadas, por urn lado, pelo crescimemo da parte dos

salarios na renda das categorias chamadas independentes e, por outro, pela diversifica\ao

dos haveres e aplica<;6es dos quadros superiores que tendem a deter seu capital, tanto

sob a especie econ6mica quanto sob a especie cultural, contrariamente aos empresarios

que sao detentores, sobretudo, de capital economico. A parte dos sa1<irios, vencimentos

e pensoes na renda dos empresarios passa, em 1956, de 12,9% para 16,4% em 1965;

com a modifica<;ao das taxinomias, em 1975, sabemos que essa parte representa, em

rela\ao arenda dos artesaos e pequenos comerciantes, 19,2% e, para os industriais e

grandes comerciantes, 31,8%. (Entre os produtores rurais, ao contnirio, ela permaneceu

praticamente constante: 23,8% em 1956; 23,5% em 1965; e 24,8% em 1975). Conforme

dados fornecidos por A. Villeneuve, sabemos que, em 1975, a parte nos recursos da

renda fundi aria, urbana ou rural, e da renda mobiliaria e, em rela<;ao aos quadros

superiores, muito rnais elevada no setor privado (5,9%) que no setar publico (2,7%).

A reconversao do capital economico em capital escolar e uma das estrategias pela

qual a burguesia de neg6cios mantern a posic;:ao de uma parte ou da totalidade de seus

herdeiros, permitindo-lhes receber, antecipadamente, uma parte dos lucros das empresas

industriais e comerciais sob a forma de salarios, modo de apropria\ao mais bern dissimulado

- e, sem duvida, mais segura - que outro tipo de rendimento. Eassim que, entre 1954 e

1975, a parcela relativa dos industriais e grandes comerciantes diminui, de forma bastante

brutal, enquanto cresce consideravelmente a parcela dos assalariados que devem sua posi\ao

aos diplomas - quadros, engenheiros, professores e intelectuais; nao obstante, asemelhan<;a

dos quadros do setor privado, eles podem tirar de suas atividades uma parte importante

dos recursos (cf, Tabela 13). Do mesmo modo, 0 desaparecimemo de urn grande numero

de pequenas empresas comerciais au artesanais dissimula 0 trabalho de reconversao, mais

ou menos bem-sucedido - realizado par agentes particulares, segundo 16gicas que, em

cada caso, dependem da situa<;ao singular dessas empresas - e que culmina na
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Fontes: INSEE, Recensements de 1954,1962,1968 er 1975.

Para a evolw;:ao do capital escolar: INSEE, Recensement general de la population de 1968: Resultars du sandage au 1/20eme pour
la France entiere. Formation, Paris, Imp. nationale, 1971 (esse fasciculo apresenta, tambem, os dados sobre a formal;:ao do censo de
1962); e INSEE, Recensement de 1975, Tableau de la population torale de plus de 16 ans par categorie socio-professionnelle, age,
sexe, diplome d'enseignement general (a ser publicaclo - clados fornecidos por 1. Thevenot).

Para a renda: INSEE, Enquetes revenus 1975 e 1970. Dados fornecidos par A. Villeneuve, relativamente apesquisa de 1975; e par
P. Ghigliazza em relal;:ao apesquisa de 1970.
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w a ~ 1965 1965 1966 1966 1956 1965 1956 1965~

assalariados agricolas 588200 527200 51 54 67 1,0 0,4 0,2 9859 F 10,2 2,3 59,5 29,8 ',2 1,5 96,7 95,9 1.4 1.8
produtores rurais :2 459 840 1527780 62 65 72 1,6 0,7 0,4 23854 F 27,6 5.2 6,' 10.9 78,5 3.7 23.8 23,S 16,4 9,9
operarios 7698600 6128840 119 123 116 2,3 0,4 0.2 14811 F 350001' 4,8 2.' 3.2 39 66,7 27,9 4.6 0.8 98.0 97,5 0,8 0,8
empregados 3029900 I 188300 146 121 133 14,0 3,7 1,5 16149F 46000F ll,8 6,0 6,6 40,8 69,6 23,2 5,4 1,8 95.9 95,9 2,6 2.1
quadros medios 2014 000 I 197360 177 168 151 19,0 16,5 7,7 26887 F 92 000 F 14,0 8,1 8.5 SO,3 73,1 18,5 6,8 1,8 91,6 94,4 4,9 2.1
anesaos 622800 532340 85 88 109 4.1 1,5 1.0
pequenos comerciantes 1028160 515440 81 85 107 6,7 2.8 1,4
grandes comerciantes 213500 143840 116 110 148 12,1 8.0 5,2
industrials 79160 68940 93 93 98 10,8 6,1 7,5
total empresanos inc!. e com, 1943620 1360560 86 96 110 6,4 3,0 1,9 45851 F 28,6 20,7 7,1 6,4 79,2 7.3 12,9 16,4 7,0 6,7
profissoes liberais 142520 114920 119 112 122 5,1 6,3 76,8
quadros superiores 840280 691680 196 183 144 12,6 13,3 45,0 58021F 214000F 38' 18,9 33,1 86.3 56,S 9,6 28,9 5.0 71,8 73,0 9,4 6,0

Fontes:

lINSEE, Recensements.

2 H. Roze, "Prestations sociales, impot direct et echelle des revenus", in Economie et statistique, fevrier 1971.
3 P. :eHardy, "Les disparites du patrimoine", in Economie et statistique, fevrier 1973.

4 G. Banderier, Les Revenus des menages en 1965, Collections de l'INSEE, M 7, decembre 1970.

5 P. L'Hardy, Structure de l'epargne et du patrimoine des menages en 1966, Collections de l'INSEE, M 13, mars 1972.
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Tabela 13 - Mudan<;as morfol6gicas no ;imago da classe dominante

Estrutura (%) Taxa anual Total das mulheres (%)
de varia<;ao (%)

1954 1962 1975
1954 1962 1968 1975 1962 1968 1975 1954 1962 1968 1975

grandes comerciantes 22,0 17,0 16,4 11,0 -1.5 0,0 -4,2 29,2 30,2 32,9 30,8
industrials 11,0 7,9 6,3 3,5 -0,6 3,3 -1.7 14,9 14,2 13,7 13,5
profissoes liberals 14,6 12,3 10,9 10,1 0,5 2,0 2,9 15,6 17,3 19,3 22,2
quadros superiores adm. 33,5 37,0 35,3 38,3 3,9 3,1 5,3 8,6 11,1 13,4 17,1
engenheiros 9,2 13,5 14,5 15,0 7,8 5,1 4,7 2,1 3,2 3,4 4,4
professores,profiss6es liter.
e cientificas 9,7 12,3 16,6 22,1 5,7 9,3 8,5 39,9 43,0 44,7 47,0

Tabela 14 - Mudan<;as morfo16gicas no ;imago da classe media

Estrutura (%) Taxa anual

de variao;;ao (%)

Total das rnulheres(%)

132

1954 1962 1975
1954 1962 1968 1975 1962 1968 1975 1954 1962 1968 1975

artesaos 14,6 11,2 9,3 16,6 -2,1 -0,5 -2,1 18,3 16,0 14,7 11,9
pequenos comercianres 24,1 20,0 15,4 11,3 -1,2 -1.7 -1,7 51,7 51,3 50,2 48,2
comerciarios 8,5 9,0 9,4 9,1 1,9 3,4 2,4 52,0 57,0 57,7 59,4
empregados de escrit6rio 31,3 33,2 35,7 38,5 1,9 3,9 3,0 53,0 59,4 61,9 65,0
quadros medias adm. 10,2 11,0 11,1 12,0 2,0 2,8 3,9 24,6 31,9 34,9 44,9
professores primarios 7,4· 7,4 8,4 9,1 4,1" 4,9 4,0 68,3· 65,1 62,7 63,5
tecnicos 3,7 6,1 8,0 9,4 7,5 7,5 5,2 7,1 7,9 II ,3 14.4
servi<;os medico-sociais 1,9 2,6 3,7 7,8 8,1 84,8 83,2 79,0

,. Incluindo OS servic;:os medico~sociais.

Fonte: 1. Thevenot, "Les categories sociales en 1975: l'extension du salariat", in Economie ec staciscique,
91, jUiliet-aout 1977, p. 4-5. Os dados desta tabela sao extraidos da apurac;:ao exaustiva dos cenSQS de
1954 e 1962, assim como da sondagem pelo quarto em 1968 e da sondagem pelo quinto em 1975.
Trata-se dos dados comparaveis mais precisos de que se disp6e sobre esse perfodo.
Sabe-se que, entre 1954 e 1975, a estrutura da popula~aoeconomicamente ativa sofreu consideraveis
altera~6es: enquanto a taxa de agricultores, produtores rurais e assalariados havia passado de 26,7%
para 9,3% e a taxa de operarios havia aumentado muito ligeiramente (de 33,8% para 37,7%), 0 total
da classe media registrou - em decorrencia, segundo mostra a Tabela 14, do aumento da popula~ao

assalariada desse setor - uma elevada taxa de crescimento (passando de 27% para 37% da popuJa<;ao
economicamente ativa); por sua vez, os efetivos da classe dominante passaram de 4,3% para 7,8%.
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transforma,ao do peso das diferentes fra,aes das classes medias (cf. Tabela 14): ainda
oeste aspecto, a parcela dos pequenos comerciantes e artesaos, assim como a parcela dos
agricultores, registra uma queda acentuada, enquanto cresce a propon;ao de professores
primarios, tecnicos au pessoal dos servi.;:os medico-sociais. Alem disso, a relativa
estabilidade morfologica de urn grupo profissional pode ocultar uma transforma,ao de
sua estrutura que resulta da reconversao no proprio trabalho dos agentes (ou dos filhos)
que, no inicio do perfodo. estavam presentes no grupo e/all de sua substituic;ao por agentes
oriundos de Dutms grupos. Assim, por exemplo, a diminuic;:ao relativamente baixa do
volume global da categaria dos comerciantes, detentores majoritariamente (93%) de
pequenas empresas individuais que - em parte, conseguiram resistir acrise pelo aumento
do cansumo das [aroilias - dissimula a transforma<;:ao cia estrutura dessa profissao: a
estagnac;:ao au diminuic;:ao dos pequenos comercios de alimenta~ao - particularmente
afetados pela concorreneia dos supermercados ou lojas de departamentos - ou de vestwirio
e quase compensada por urn crescimento do comereio de automoveis, de equipamentos
domesticos (moveis, decora,ao, etc.) e, sobretudo, de esporte, Iazer e cultura (livrarias,
lojas de discos, etc.), alem de farmacias. Pode-se pressupor que, no interior mesmo da
alimenta,ao, a evolu,ao delineada pelos numeros dissimula transforma,aes que levam a
uma redefini~ao progressiva da profissao: assim, 0 fechamento dos comercios de
alimenta~ao geral, alias, os mais fortemente atingidos pela crise, e de padarias da zona
rural, pode coexistir com a abertura de butiques de dietetica, de produtos naturais oriundos
das regi6es, de alimenta~ao organica au de padarias espeeializadas na fabrica~ao do pao a
moda antiga. Essas transforma~6es da natureza das empresas comerciais - correlatas de
transforma~6es, no mesmo perfodo, da estrutura do consumo das familias que, por sua
vez, e correlata do creseimento da renda e, sobretudo, talvez, do aumento do capital cultural
ocasionado pela transla~ao da estrutura das oportunidades de acesso ao sistema de ensino
- estao assoeiadas, por uma rela~ao dialetica, a uma eleva~ao do capital cultural dos
proprietarios ou gerentes. Tudo leva a pensar que a categoria dos artesaos passou por
transforma~6es internas, praticamente semelhantes a transforma~ao sofrida pelos
comerciantes, ou seja, 0 rapido desenvolvimento do artesanato de luxo e de arte que,
exigindo a posse de urn patrimonio economico, alem de urn capital cultural, veio compensar
o declinio das camadas mais desfavorecidas do artesanato tradicional. Compreende-se
que a diminui~ao do volume dessas categorias medias seja acompanhada por uma eleva~ao

do capital cultural avaliado pelo nlvel de instru,ao.
Artesaos ou comerciantes de luxo, de cultura ou de arte, gerentes de "boutiques" de

confec~ao, revendedores de "griffes", comerciantes de roupas e adere~os exoticos au de
objetos rusticos, de discos, antiquarios, decoradores, designers, fotografos OU, ate mesma,
proprietarios de restaurantes ou de "bistrots" da moda, "ceramistas" interioranos e livreiros
de vanguarda empenhados em prolongar, para alem dos estudos, 0 estado de indistin,ao
entre 0 lazer e 0 trabalho, a militancia e 0 diletantismo, caracteristico da condi~ao estudantil,
todos estes vendedores de bens ou servi~os culturais encontram - em profiss6es ambiguas,
amedida de seus desejos, em que 0 sucesso depende, no minimo, tanto da distinc;ao
sutilmente desenvolta do vendedor e, tambem, de seus produtos quanta da natureza e
qualidade das mercadorias - urn meio de obter 0 melhor rendimento para urn capital cultural
em que a competencia tecnica conta menos que a familiaridade com a cultura da classe
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dominante e 0 contrale dos signos e emblemas da distin~ao e do gosto. Eis outros tantos
tra~os que predisp6em esse novo tipo de artesanato e comercio - com elevado investimento
cultural, tornando possivel a rentabilidade da heran,a cultural diretamente transmitida pela
familia - a servir de refugio aos filhos da classe dominante eliminados pela Escola.

o tempo de compreender

Entre os efeitos do processo de infla,ao dos diplomas e da desvaloriza,ao correlata
que, aos POllCOS, obrigou todas as classes e fra~6es de classe - a come~ar pelas que mais
utilizam a escola - a intensificar incessantemente a utiliza~ao da escola e, assim, por sua
vez, contribuir para a superprodu~ao de diplomas, ° mais importante e, sem qualquer
duvida, 0 conjunto de estrategias implementadas pelos detentores de diplomas
desvalorizados para manter a posi,ao herdada ou obter, por intermedio dos diplomas, 0

equivalente real ao que estes garantiam em urn estado anterior da rela~ao entre diplomas
e cargos.

Sabendo que a garantia do diploma - cuja proximidade, neste aspecto, ao tftulo de
nobreza e maior que aespecie de titulo de propriedade em que e transformado pelas
defini~6es estritamente tecnicas - baseia-se, na experiencia social, em algo infinitamente
maior, alem de ser diferente, do que 0 direito de ocupar uma posi,ao e a capacidade de
desempenha-la, imagina-se facilmente que os detentores de diplomas desvalorizados
sentem pouca propensao a perceber (de qualquer modo, isso e dificil) e reconhecer a
desvaloriza,ao de diplomas aos quais estao fortemente identificados de urn ponto de vista
objetivo (em grande parte, eles sao constitutivos de sua identidade social) e, ao mesmo
tempo, subjetivo. No entanto, a preocupa,ao em salvaguardar a auto-estima - que impele
o individuo a apegar-se ao valor nominal dos diplomas e cargos - nao chegaria a sustentar
e impor 0 desconhecimento dessa desvaloriza~ao se nao encontrasse a cumpIicidade de
mecanismos objetivos, dos quais os mais importantes sao, por urn lado, a histerese do
habitus que leva a aplicar, ao novo estado do mercado de diplomas, determinadas categorias
de percep~ao e de aprecia~ao correspondentes a urn estado anterior de oportunidades
objetivas de avaJia~ao e, por outro, a existencia de mercados relativamente autonomos em
que 0 ritmo da desvaloriza,ao dos diplomas e menos rapido.

a efeito de histerese sera tanto mais acentuado quanto mais distante estiver do
sistema escolar e mais reduzida ou abstrata for a informa~ao no mercado dos diplomas.
Entre as informa~6es constitutivas do capital cultural herdado, uma das mais preciosas e
o conhecimento pratico ou erudito das flutua~6es desse mercado, ou seja, 0 sentido do
investimento que permite obter 0 melhor rendimento, no mercado escolar, do capital
cultural herdado ou, no mercado de trabalho, do capital escolar; nesse caso, convern ter
argucia para abandonar a tempo, por exemplo, os ramos de ensino ou as carreiras
desvalorizados para se orientar em dire~ao a ramos de ensino ou carreiras de futuro, em
vez de agarrar-se aos valores escolares que, em urn estado anterior do mercado,
proporcionavam os rnais elevados lucras. Ao contrario, a histerese das categorias de
percep,ao e de aprecia,ao faz com que os detentores de diplomas desvalorizados se tornem,
de alguma forma, cumplices de sua propria mistifica,ao ja que, por urn efeito tipico de
alodoxia, atribuem aos dtulos desvaJorizados que lhes sao outorgados urn valor que,
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objetivamente. naa Ihes e reconhecido: assim, explica-se que as mais desprovidos de
informac;ao no rnercado dos diplomas - que, desde hoi muito, sabem reconhecer, por tras
cia estagna<;ao do salario nominal, 0 definhamento do sahirio real - tenham continuado a

procurar e aceitar as certificados escalares que recebem como pagamento de seus anos de
estudos - e, inclusive, quando sao os primeiros a serem atingidos, em decorrencia da falta

de capital social, pela desvaloriza<;ao dos diplomas.
o apego a uma representa<;ao antiga do valor do diploma, facilitada pela histerese

do habitus, contribui, sem duvida, para a existencia de mercados em que os diplomas
podem escapar (pelo menos, na aparencia) adesvaloriza<;ao; de fato, 0 valor vinculado,

objetiva e subjetivamente, a urn diploma apenas se define ao serem levados em considerac;ao
todDS as seus uscs sociais. Eassim que a avaliac;ao dos diplomas que se efetua nos grupos
de interconhecimento mais diretamente testados, tais como 0 conjunto dos pais, vizinhos,
condisdpulos (a "turman

), colegas, pode contribuir para mascarar consideravelmente os
efeitos da desvalorizac;:ao. rodos esses efeitos de desconhecimento individual e coletivo
nada tern de ilusorio ja que podem, por urn lade, orientar realmente as praticas e, em
particular, as estrategias individuais e coletivas que visam afirmar ou restaurar, na

objetividade, 0 valor vinculado subjetivamente ao diploma ou cargo e, por outro, contribuir

para determinar sua reavaliac;:ao real.
Sabendo que, nas transa<;6es em que se define 0 valor de mercado do diploma, a

for<;a dos vendedores da for<;a de trabalho depende, se deixarmos de lado seu capital social,

do valor dos diplomas - e tal operac;:ao ocorre de forma tanto mais estreita quanto mais
rigorosa tiver sido a codificac;:ao da relac;:ao entre diploma e cargo (alias, esse e 0 caso nas
posic;6es estabelecidas em oposic;:ao as novas posic;6es) -, observa-se que a desvalorizac;ao
dos diplomas serve diretamente aos interesses dos detentores de cargos: se os diplomados
estao vinculados ao valor nominal dos diplomas - ou seja, 0 que estes garantiam, por
direito, no estado anterior -, os detentores de cargos mantern 0 mesmo tipo de vinculo
com 0 valor real dos diplomas, aquele que se determina, no momenta considerado, na
concorrencia entre titulares (os efeitos dessa especie de desqualificac;ao estrutural vern
acrescentar-se a todas as estrategias de desqualificac;ao implementadas, ha muito tempo,
pelas empresas). Nessa luta - que sera tanto mais desigual quanto menor for 0 valor
relativo do diploma na hierarquia dos diplomas e quanto maior for sua desvalorizac;ao -,
pode oconer que, para defender 0 valor de seu diploma, 0 unico recurso do diplomado

seja a recusa em vender sua for<;a de trabalho pelo pre<;o que the e oferecido; nesse caso, a
escolha de permanecer no desemprego assume 0 sentido de uma greve (individual). 35

Uma gera~ao enganada

A defasagem entre as aspirac;6es produzidas pelo sistema escolar e sua oferta
concreta de oportunidades e, em uma fase de inflac;ao dos diplomas, urn fato estrutural
que, em diferentes graus - segundo a raridade dos respectivos diplomas e segundo sua

•origem social -, afeta todos os membros de uma gerac;ao escolar. Tendo ingressado,

recentemente, no ensino secundario, as classes sao levadas a esperar, pete simples fato
desse acesso, 0 que este proporcionava no tempo em que, praticamente, estavam excluidas
desse ensino. Tais aspirac;6es - que, em outro tempo e para outro publico, haviam sido
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perfeitamente realistas por corresponderem a oportunidades objetivas - sao
frequentemente desmentidas, de forma mais au menos rapida, pelos veredictos do
mercado escolar ou do mercado de trabalho. 0 menor paradoxo do que e designado por
"democratizac;ao escolar" nao sera precisamente 0 fato de !eT sido necessaria que as
classes populares - ate entao, sern terem dado importancia au teTell aceito
inadvertidamente a ideologia da "escola libertadora" - passassem pelo ensino secundario
para descobrir, mediante a relegac;ao e a eliminayao, a escola conservadora? A desilusao
coletiva que resulta da defasagem estrutural entre as aspirac;oes e as oportunidades,
entre a identidade social que 0 sistema de ensino pareee prometer au aqueIa que propoe
a titulo provis6rio e a identidade social que oferece, realmente, para quem sai da escola,
o mercado de trabalho, encontra-se na origem da desafei<;ao em rela<;ao ao trabalho e
com as manifesta<;6es de recusa da finitude social, alhis, raiz de todas as fugas e de tadas
as recusas constitutivas da «contracultura" adolescente. Sem duvida, essa discordancia
- e 0 desencantamento engendrado por seu intermedio - assume formas diferentes, do
ponto de vista objetivo e subjetivo, segundo as classes sociais. E assim que, para os
jovens oriundos da classe operaria, a passagem pelo ensino secundario e pelo estatuto
ambiguo de "estudante", provisoriamente liberado das necessidades do mundo do

trabalho, tern 0 efeito de introduzir falhas na dialetica das aspira<;6es e das oportunidades
que induziam a aceitar, as vezes, com solicitude (como acontecia com as filhos de mineiros
que identificavam sua entrada no estatuto de homem adulto com a descida amina),
quase sempre como algo evidente, 0 destino social. 0 mal-estar no trabalho
experirnentado e rnanifestado, de maneira particularmente intensa, pelas vitimas mais
evidentes da desclassifica<;ao - por exemplo, aqueles bacheliers condenados a
desempenhar 0 papel de operario sem qualifica<;ao ou de carteiro - e, de certo modo,
cornum a uma gerac;ao inteira; e se ele se exprime atraves de formas ins6litas de luta, de
reivindicac;ao ou de evasao, muitas vezes, mal compreendidas pelas organizac;6es
tradicionais de luta sindical ou politica, e porque esta em jogo outra coisa e algo rnais do
que 0 posto de trabalho - ou, como se dizia outrora, a "situac;ao". Questionados,
profundamente, em sua identidade social, na irnagem de si mesmos, por urn sistema
escolar e urn sistema social que se limitaram a apresentar-Ihes vas promessas, eles s6
conseguem restaurar sua integridade pessoal e social respondendo com uma recusa global
a esses veredictos. Tudo se passa como se sentissem que, em vez de urn fracas so individual
- como ocorria anteriormente, vivido, com os incentivos do sistema escolar, como
imputavel aos limites da pessoa - 0 que esta em jogo e a propria logica da institui<;ao
escolar. A desqualifica<;ao estrutural que afeta todos os membros da gera<;ao, levados a
obter de seus diplomas urn resultado bern menor do que aquele que teria sido conseguido
pela gerac;ao precedente, encontra-se na origem de uma especie de desilusao coletiva
que predisp6e essa gera<;ao enganada e desiludida a estender, a tadas as institui<;6es, a
revolta mesclada de ressentimento que lhe inspira 0 sistema escolar. Essa especie de
humor antiinstitucional (que se alirnenta de critica ideol6gica e cientifica) canduz, no
limite, a uma especie de denuncia dos pressupostos tacitamente assumidos da ordem
social, a uma suspensao pnitica da adesao d6xica aos desafios que ela propoe, aos valores
que professa e arecusa dos investirnentos que sao a condic;ao de seu funcionamento.
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Compreende-se que 0 conflito entre as gera~6es que se exprime nao s6 no arnago
das familias, mas tarnbern na institui~ao escolar, nas organiza~ees politicas ou sindicais 
e, sobretudo, talvez, no ambiente do trabalho sempre que, par exemplo, as autodidatas a
moda antiga que, trinta anos atras, haviam iniciado sua atividade com urn certificado de
estudos au urn brevet*, alem de uma irnensa boa vontade cultural, encontrarn-se
confrontados com jovens bacheliers ou com autodidatas de novo estilo que introduzern na
institui~ao seu humor antiinstitucional - assuma, muitas vezes, a forma de urn conflito
derradeiro sobre os pr6prios fundamentos da ordem social: por ser mais radical e, tambern,
mais incerta que a contesta~ao politica em sua forma habitual, essa especie de humor
desencantado, evocador daquele que havia caracterizado a primeira gera~ao romantica,
opee-se, de fata, aos dogmas fundamentais da ordem pequeno-burguesa, tais como
"carreira", "situa~ao", "promo~ao", "avan~o".

Em 1962, entre os operarios sem qualifica~ao, na faixa
etaria de 15 a 24 anos, somente 1,5% possufam 0 BEPe e
0,2% 0 baccalaureat ou urn diploma de ensino superior,
ao passo que as taxas correspondentes, em 1975,
elevavam-se a 8,2% e 1,0%. Desde 1962, contava-se entre
os empregados e, ate mesmo, entre os mais velhos, uma
parcela relativamente force de diplomados; a parcela dos
diplomas mais elevados aumenta mais rapidamente entre
os mais jovens que entre os mais velhos, de modo que a
parcela dos diplomas elevados torna-se mais forte entre
os primeiros do que entre os segundos (em 1962, 25%
dos empregados com idade compreendida entre IS e 24
anos possuiam 0 brevet, 2% 0 bac e 0,2% urn diploma de
faculdade ou de grande ecole contra 38%, 8% e 1,7% em
1975 - para os mais velhos, as taxas correspondentes eram
de 16,1 %, 3,3% e 1,4%. Alem de radas as transformar;6es
das relar;6es entre colegas de gerar;6es diferentes que estao
inscritas nessas distribuir;6es, convem levar em
considerar;ao as transformar;6es da relar;ao com 0 trabalho
que resultam da instalar;ao em pastas, muitas vezes,
degradados (com a auromatizar;ao e todas as formas de
mecanizar;ao das tarefas que rransformam numerosos
empregados em operarios sem qua1ifica~o das grandes
burocracias) de agentes providos de diplomas mais
elevados do que era habitual no passado. Tudo permite
supor que a oposir;ao entre 0 rigor, urn tanto estrito dos
mais velhos, e adescontrar;ao dos mais jovens - percebida,
sem d6vida, como displicencia - combinada, em particular,
com a barba e os cabelos compridos, atributos tradicionais
da boemia intelectual ou artfstica, exprime algo alem de
uma simples oposir;ao entre gerar;6es.

* No sisrema de ensino frances, este diploma obtinha-se apos a realizar;ao de urn curso profissionalizante de
2 anos, depois de conclufdo 0 10 cicio. (N.T.)
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Os desencantados

"De inicio, fiz sondagens de opiniao. Eu tinha encontrado um amigo de L. que
ja fazia esse trabalho. Eu tinha a Iista de tadas as agencias de pesquisas de Paris.
Telefonei, andei aprocura durante dais meses, finalmente, arranjei emprego. Em
seguida, ao fim de varios meses, deixaram de me chamar, ja nao havia mais sondagens.
Eu tinha direito ao 'seguro desemprego' (1.000 F por mes); vivemos desta forma
durante sete meses, Em seguida, fizemos as vindimas durante dais meses. E depois,
voltei a fazer sondagens, mais au menos, durante sete meses, eu tinha urn ccntrato
por tempo determinado, mas abandonei a agenda, 1<1 dentro so havia lesbicas, elas
davam 0 trabalho por capricho, fui embora. De qualquer modo, cada um de nos trabalha
urn pOlleD, cada urn por sua vez. Em urn tipo de sociedade como essa, 0 trabalha para
mim nao e 0 essencial. Se estivesse na China, ai, talvez, eu pudesse trabalhar dez
horas por dia" (F., 24, casada, baccaJaun2at e alguns meses da faculdade de letras, 0

pai vive de rendimentos).

"Quem toma bomba no bac e posto logo it margem: em determinado momento,
nao ha mais orientac;ao passivel e, aleffi disso, nao se ve a utilidade dos empregos que a
gente possa encontrar.

Sempre fiz uns biscates sem grande interesse; entao, fa~o economias para poder
ficar parado durante alguns meses. De qualquer maneira, prefiro estar parado para nao
criar habitos.

Depois de ter tornado bomba no bac, fui monitor em uma colonia de ferias. Em
seguida, encontrei trabalho em urn jornal de Dreux. Eu era redator estagiario, mas ao
final de dois meses, eu tinha de obter a carteira de jornalista, entao, tornei-me free
lancer, mas, certamente, eu nao devia agradar ao pessoal. Tudo 0 que eu escrevia, passava
por um criva. Eu tambem tirava fotas. Mas havia rela,6es de for,a no trabalho, eu nao
era suficientemente combativo, alias, nao tinha vontade de Iutar. Ao cabo de seis meses,
ja nao me confiavam mais servi~o e fui embora. Em seguida, deixei-me levar pelo mito
da administra~ao, inscrevi-me para trabalhar nos Correios. Durante tres semanas estive
na triagem. Senti-me constrangido, eu havia entrado em urn mundo de trabalho que eu
nao conhecia. Nao foram tanto as pessoas que me fizeram impressao, mas talvez as
rela~6es entre elas, a denuncia, nao havia a minima solidariedade. Ao final de tres
semanas, pedi a conta: eramos cinco auxiliares, houve urn que havia sido despedido de
urn dia para 0 outro (atrasou-se 15 minutos durante urn intervalo), entao, os outros
pediram a conta. 0 cumulo e que voce acabou de tomar bomba no bac e os estudos
nunca chegaram a despertar-Ihe 0 interesse e, de repente, voce se ve considerado como
intelectual.

Em seguida, encontrei, pela A.N.P.E. [Agencia Nacional para 0 Emprego], um
trabalho de contabilidade em um organismo de fiscaliza,ao da carne bovina. E depois,
tinha tido uma hist6ria de comissao que nao foi dada para todo °mundo, entao, depois
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de uma descompostura, fui embora. Eu tinha agiientado ai, dais meses e meio. Em
setembro, fiz urn mes de vindimas e depois voltei aA.N.P.E. para arrumar trabalho. Fui
entregador durante seis meses. Foi 0 negocio mais loueD que ja fiz. Eurn trabalho infernal,
chega urn momento em que voce se torna completamente maluco sabre a moto, voce
tern a impressao de que todo a muncie quer acahar corn voce; desisti, ja nao suportava

mais issa.
Depois de dais meses de desemprego, inserevi-me na S.N.C.F. [Sociedade nacional

das estradas de ferro], [ui contratado para 0 periodo das ferias, fazia as reservas eletronicas
(operador nao sei a que...), fiquei af durante quatro meses e fui embora porque tinha a
inten~ao de ir viver no campo, e ainda estou at" (G., 21, tomali bomba no baccalaureat
D, pai agente de polfeia, mae faxineira).

cf. C. Mathey, "Recherche de travail et temps de chomage: interviews de 50 jeunes travailleurs prives
d'emploi", in I:Entree dans la vie active, Cahiers du Centre d'etudes de l'emploi, 15, Paris, PUp, 1977,
p. 479 e 658.
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A luta contra a desclassifica(ao

A contradi<;ao especifica do modo de reprodu~ao, com componente escolar, reside
na oposi~aoentre os interesses da classe que a Escola serve estatisticamente e os interesses
dos membros da classe que ela sacrifica, au seja, aqueles que sao design ados como
"fracassados" e estao amea<;:ados de desclassifica<;ao por nao possuirem os diplomas
formal mente exigidos dos membros que usufruem de plenos direitos; sem esquecer as
detentores de diplomas que. "normalmente" - au seja, em urn estado anterior da rela<;:ao
entre os diplomas e os cargos -, daD direito a uma profissiio burguesa a quem, naD senda
oriundo da dasse, esta desprovido do capital social necessaria para obter 0 plena rendimento

de seus diplomas. A superprodu,ao de diplomas, e sua decorrente desvaloriza,ao, tend em
a se tarnar uma constante estrutural quando as oportunidades teoricamente iguais de
obter diplomas sao oferecidas a todos as filhos da burguesia (tanto ca,ulas quanta
primogenitos e tanto meninas quanta meninos), enquanto cresee tambern ~ em numeros
absolutos - 0 acesso das Dutras classes a Esses diplomas. As estrategias utilizadas - tanto
por alguns que teotam escapar adesclassifica<;:ao e recuperar sua trajet6ria de classe quanta
por autros para prolongarem 0 curso interrompido de uma trajet6ria visada - constituem,
atualmente, urn dos farores mais importantes da transforma<;:ao das estruturas sociais: de
fato, ao permitirem que as detentores de urn capital social de rela<;:6es herdadas passam
suprir a ausencia de diplomas au obter 0 rendimento maximo dos diplomas que haviam
tido a possibilidade de adquirir - orientando-se para areas ainda pouco burocratizadas do
espac;o social (em que as disposic;6es sociais cootam mais que as "competencias" garantidas
pela escola) -, as estrategias individuais de recuperac;ao conjugam-se com as estrategias
coletivas de reivindicac;ao que visam valorizar as diplomas e, por seu intermedio, obter a
contrapartida que lhes estava garantida em urn estado anterior, por urn lade, para favorecer

a criac;ao de numerosas posic;6es semi-burguesas, decorrentes da redefinic;ao de posh;6es
antigas au da invenc;ao de novas e bern feitas posic;:6es destinadas a evitar a desclassificac;ao

aos "herdeiros" desprovidos de diplomas e, por Dutro, para oferecer aos "novQs-ricos"
uma contrapartida aproximada de seus diplomas desvalorizados.

As estrategias utilizadas pelos agentes para evitar a desvaloriza~ao dos diplomas
que ecorrelata da multiplica~ao dos titulares encontram seu fundamento na defasagem,
particularmente acentuada, em determinadas conjunturas e posi~6es sociais, entre as
oportunidades objetivamente oferecidas em determinado momento e as aspira~6es realistas
que sao apenas a produto de urn outro estado de oportunidades objetivas: essa defasagem

e, quase sempre, 0 efeito de urn decHnio em rela~aoatrajet6ria individual ou coletiva que
se encontrava inscrita como potencialidade objetiva na posi~ao anterior e na trajet6ria que
conduziu a essa posi~ao. Esse efeito de trajet6ria interrompida faz com que as aspira~6es,

semelhantes a urn projetil impulsionado por sua inercia, desenhem, acima da trajet6ria
real- a do filho e neto de ex-estudante da Polytechnique que se tornou engenheiro comercial
au psic6logo, ou a do Jicencieem direito que, por falta de capital social, tornou-se animador

cultural-, uma trajet6ria nao menos real e que, de qualquer modo, nada tern de imaginario
no sentido atribuido, habitualmente, a essa palavra: inscrita no amago das disposi~6es,

essa impossivel potencialidade objetiva, especie de esperan~a ou de promessa traida, e 0

que pode levar a uma aproxima~iio, a despeito de todas as diferen~as, entre os filhos da
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burguesia que, do sistema escolar, naa obtiveram as meios de prosseguir a trajetoria mais
provavel para sua classe, e as filhos das classes medias e populares que, par falta de capital
cultural e social, nao conseguiram de seus diplomas 0 que estes garantiam em urn outro
estado do mercado - au seja, duas categorias que, em particular, sao impelidas a orientar
se para posi~6es novas.

Quem pretende escapar it desclassifica,ao pode produzir, de fato, novas profissoes
mais ajustadas a suas pretensoes (socialmente fundamentadas em urn estado anterior das
rela\"=6es entre os diplomas e as cargos) OU, entao - em conformidade com suas pretensoes,
por meio de uma redefinic;ao que implica uma reavaliac;:ao -, reordenar as profissoes. cujo
acesso egarantido par seus diplomas. 36 A conquista de urn cargo par agentes que, senda
dotados de diplomas diferentes daqueles exibidos pelos ocupantes habituais, introduzem
em sua relac;:ao com 0 cargo, considerado na sua defini~ao tecnica e social. determinadas
aptid6es, disposi<;:6es e exigencias desconhecidas, acarreta necessariamente transforma<;:6es
do cargo: entre aquelas que se observam quando os recem-chegados sao portadores de
diplomas de ensino superior, as mais visiveis sao 0 crescimento da divisao do trabalho
resultante da autonomiza<;:ao de uma parte das tarefas que, ate entao, eram garantidas, teorica
ou praticamente, por profiss6es de extensao mais ampla (que se pense na diversifica<;:ao das
profiss6es de ensino au de assistencia) e, muitas vezes, a redefini<;:ao das carreiras vinculada
aapari<;:ao de reivindica<;:6es novas em sua forma e em seu conteudo. Tudo permite supor
que a amplitude da redefini,ao de urn cargo que resulta da mudan,a das propriedades
escolares de seus ocupantes - e de todas as propriedades associadas - terei todas as
possibilidades de ser tanto maior quanto mais importante for a elasticidade da defini<;:ao
tecnica e social do cargo - e, inclusive, provavel que ela cres<;:a amedida que se sobe na
hierarquia dos cargos - e quanto mais elevada for a origem social dos novos ocupantes, por
conseguinte, menos propensos a aceitar as ambi<;:6es limitadas, progressivas e previsiveis na
escala de uma vida, dos pequeno-burgueses comuns. Essas duas propriedades nao sao,
certamente, independentes: de fata, sejam eles conduzidos por seu sensa de investimento
au par sua preocupa<;:ao em nao se rebaixarem, orientando-se para profiss6es estabelecidas,
particularmente, odiosas em sua transparente univocidade, as filhos da burguesia amea<;:ados
de desclassifica<;:ao dirigem-se, prioritariamente, para as profiss6es antigas mais
indeterminadas e para os setores em que se elaboram as novas profiss6es. Portanto, a efeito
de redefini<;:ao criadora observa-se, sobretudo, nas ocupa<;:6es com grande dispersao e pouco
profissionalizadas enos setores mais novas da produ~ao cultural e artistica, tais como as
grandes empresas publicas au privadas de produ,ao cultural - radio, televisao, marketing,
publicidade, pesquisa em ciencias sociais, etc. - em que os cargos e as carreiras ainda nao
adquiriram a rigidez das velhas profiss6es burocraticas e em que 0 recrutamento ainda se
faz, quase sempre, par coopta,ao, ou seja, na base das "rela,oes" e afinidades de habitus, em
vez de levar em considera<;:ao as diplomas (deste modo, com maiores opoftunidades de ter
acesso aos estatutos intermediarios entre os estudos e a profissao oferecidos, por exemplo,
pelas grandes burocracias da produ,ao cultural e tendo a possibilidade de "segurar" tal
atividade por urn periodo mais longo, em vez de ingressarem diretamente em uma ocupa<;:ao
bern definida com a inconveniente de ser definitiva - tal como a de professor -, as filhos da
burguesia parisiense tern mais oportunidades de ingressar e serem bem-sucedidos em
profissoes, cujo acesso, de fato, s6 egarantido aos titulares de diplomas especificos - diploma
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do lnstitut des hautes etudes cinematographiques ou da Ecole technique de photo et de
cinema, licence de sociologia au de psicologia, etc. - que estiverem em condic;6es de juntar

as diplomas reais a esses diplomas forrnais).37

o peso relativo das diferentes categorias que participarn do sistema de produc;ao

cultural transformou-se profundamente no decorrer das ultimas duas decaclas: as novas

categorias de produtores assalariados que surgiram com 0 desenvolvimento do radio e cia

televisao, au dos organismos publicos au privados de pesquisa (particularmente, em ciencias
sociais) registraram urn crescimento consideravel, assim como 0 corpo docente, sobretudo,
em seus extratos inferiores, enquanto declinavam as profiss6es artisticas e juridicas, au seja,

o artesanato intelectual; essas mudanc;as morfo16gicas, acompanhadas peIo desenvolvimento

de novas instancias de organiza~ao da vida intelectual - comites de reflexao, de estudo, etc.

- e de novos modos institucionalizados de comunica~ao - coI6quios, debates, etc. - favorecem

a apari~ao de produtores intelectuais mais diretamente subordinados ademandados poderes

economicos e politicos, assim como portadores de novos modos de pensamento e de expressao,

alem de novas temaricas e maneiras de conceber 0 trabalho intelectual e a fun~ao do intelectual.

Poderia ocorrer que tais transformayoes - as quais deveriamos acrescentar, por urn lado, 0

crescimento consideravel da populayao de estudantes, posicionados em uma situayao de

aprendizes intelectuais, e, por outro, 0 desenvolvimento de todo urn conjumo de profissoes

semi-intelectuais - tenham tido como efeito principal fomecer aproduc;ao "intelectual" aquilo

que se encontrava adisposic;ao exclusiva da "arte burguesa", ou seja, urn publico bastame

importante para justificar 0 desenvolvimento e funcionamento de instancias especificas de

produyao e difusao, assim como a apari~ao, nas camadas do campo universit<:irio e do campo

intelectual, de uma especie de alta vulgarizayao - cujo limite exemplar e represemado pelos

"novos fil6sofos" (Sobre a evoluyao das diferemes categorias socioprofissionais, ver L.
Thevenot, "Les categories sociales en 1975. r.:extension du salariat", in Economie et statistique,
nO 91, juil-aout 1977, p. 3-31. Por sua vez, sobre 0 desenvolvimento regular, entre 1962 e

1975, do setar de "estudos e consultoria as empresas" - consultores juridicos, contcibeis e

financeiros, publicitarios, escrit6rios de arquitetura, etc. - que recruta urn grande numero de

mulheres e constitui uma perspectiva importante de emprego para os diplomados, ver P.

Trogan, "Croissance reguliere de l'empIoi dans les activites d'etudes e de conseils", in Economie
et statistique, nO 93, oct. 1977, p. 73-80).

No entanto, 0 lugar par excelencia dessa forma de mudanya deve ser procurado no

conjunto de profiss6es, cujo trac;o comum e0 de garantir 0 maximo rendimento do capital

cultural - boas maneiras, born gosto ou, ate mesmo, beleza fisica - que, transmitido

diretamente pela familia, nao depende da inculca<;:ao, nem da consagra<;:ao escolares, par
serem produtos da interiorizac;ao das normas corporais em vigor na classe dominante: os

oficios artfsticos ou semi-artisticos, intelectuais au semi-intelectuais, assim como as

profiss6es de consultoria (psic610gos, orientadores profissionais, fonoaudi610gos,

esteticistas, conselheiros conjugais, nutricionistas, etc.), as profissoes pedag6gicas ou

parapedag6gicas (educadores, animadores culturais. etc.) ou as profiss6es de apresentac;ao

e representac;ao (animadores de turismo, recepcionistas, guias artisticos, apresentadores

de radio au de televisao, assessores de imprensa, etc.).
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A necessidade experimentada pelas burocracias publicas e, sobretudo, privadas,

no que diz respeito aD exercicio de func;:6es de recepc;:ao e de acolhimento que diferem
profundamente, tanto por sua amplidao quanta por seu estilo, daquelas que eram
confiadas tradicionalmente a homens - diplomatas, membros de gabinetes ministeriais

- oriundos, quase sempre, das frac;:6es da dasse dominante mais ricas em capital social

(aristocracia, antiga burguesia) e em tecnicas de sociabilidade indispensaveis a
manutenc;:ao desse capital, determinou a aparic;:ao de urn conjunto de profiss6es femininas
e de urn mercado legitimo para as propriedades corporais. 0 fato de que algumas mulheres

tirem urn proveito profissional de seu encanto, 0 fato de que a beleza receba, assim, urn

valor no mercado de trabalho contribuiu, sem duvida, para determinar, alem de numerosas

mudanc;as de normas relacionadas com 0 vestuario, a cosmetica, etc., todo urn conjunto

de transformac;6es eticas e, ao mesmo tempo, uma redefinic;ao da imagem Iegftima da

feminilidade: as revistas femininas e todas as instancias legitimas em materia de definic;6es

legitimas da imagem e do uso do corpo difundem a imagem da mulher encarnada por

essas profissionais do encanto burocratico, racionalmente selecionadas e farmadas,

segundo uma carreira rigorosamente programada - com suas escolas especializadas, seus

concursos de beleza, etc. -, tendo em vista desempenhar, segundo as normas burocraticas,

as func;6es femininas mais tradicionais.

I.:AURORE - 8 avril 1966

A escola em que se adquire a "classe"

Se Madame pensa que seu marido nao e a perfeito gentleman que a senhora gostaria de

ter a seu lado; se a Senhorita acha que seu noivo, au seu namorado, carece de requinte,

indique-Ihe, com tata, este enderec;o: 50, rue de Ponthieu. De fato, nesse local, Claude

Lelief, diretora tambem da celebre escola de manequins Lucky, acaba de abrir a primeira

"escola de born gosto e de elegancia francesa".

No decorrer de dez aulas particulares, com durac;ao de uma hora e meia, os alunos 

cujas idades variam entre 18 e 60 anos - aprendem a vestir·se de modo chique e rebuscado

(a semelhanc;a de Cary Grant e do duque de Windsor que figuram entre os homens mais

elegantes do mundo), a comportarem-se de maneira irrepreensiveI, a semarem-se amesa,

aleffi de conhecerem as flores e saberem como oferece-Ias.

Eles familiarizam-se, igualmente, corn a maneira de andar como urn grande personagem

deste mundo e de espirrar discretamente (segundo parece, em sete, apenas uma pessoa

sabe faze-Io). Em resumo, esta escola de born gosto ensina 0 que passava por ser impossivel

de adquirir: a classe. Por sua vez, as representantes do sexo fraco aprenderao a arte, por urn

lado, de descer de urn carro sem atrair as olhares indiscretos dos homens e, por outro. de

rechac;ar corn tato as investidas de urn ernpregador por demais atrevido.

as celibatarios que desejarem aperfeic;oarMse terao uma razao suplementar para freqiientar

este estabelecimento: Michael, filho de urn grande diplomata que faz questao de conservar

o anonimato, aperfeic;oou urn "curso acelerado de seduc;ao", cujas aulas revelam a modo de

abrir - segundo suas pr6prias palavras - todos os corac;6es femininos.
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Segundo epis6dio:

Como emagrecer sem contrariar sua
vontade

Recorte seu rosto de uma fote de identidade para cola-Io nesta
silhueta. Visualizar 0 objetivo, a finalidade de urn regime ajuda a

suportar a fome.

Elle, 23 oct. 1978

Pierre BOllI'dieu



Nos setores mais indetenninados da estrutura social e que existe maior probabilidade
de gue sejam caroados de exito os golpes de fon;a visando produzir determinadas espedalidades
reservadas, particularmente as de "assessoria", cujo exercicio exige apenas uma forma
racionalizada de uma competencia cultural de classe. A constituh;:ao de urn corpo socialmente
reconhecido de especialistas de consultoria em materia de sexualidade que esta em vias de se
realizar mediante a profissionaliza.;ao progressiva de associa.;6es beneficentes, filantropicas
ou politicas, representa a forma paradigmatica do processo pelo gual alguns agentes tendem a
satisfazer seus interesses categoriais com a intima convic.;ao do desinteresse que se encontra
na origem de gualguer proselitismo, valendo-se, junto as classes excluidas da cultura legitima,
da parcela de legitimidade cultural de gue haviam sido dotados pelo sistema de ensino para

praduzir a necessidade e a raridade de sua cultura de classe. Dos conselheiros conjugais aos
vendedores de pradutos dieteticos, todos agueles gue, atualmente, tern a profissao de oferecer
os meios de cobrir a distancia entre 0 ser e 0 dever-ser em tudo 0 que toca a imagem ou 0 usa
do corpo, estariam impossibilitados de IOmar gualguer iniciativa sem a cumplicidade
inconsciente de todos aqueles que contribuem para produzir urn mercado inesgotcivel para os
produtos que eles oferecern ao imporem novos usos do corpo e uma nova hexis corporal, ou
seja, aguela mesma gue a nova burguesia da sauna, da sala de ginastlea e do ski descabriu par
si mesma, alem de produzir outras tantas necessidades, expectativas e insatisfa~6es: medicos
e nutridonistas gue, valendo-se da autoridade da dencia, imp6em sua defini,ao da normaJidade,
"tabelas de rela,oes de peso e altura para 0 homem normal", regimes alimentares eguilibrados
ou modelos de desempenho sexual; castureiros gue conferem a san,ao do born gosto as medidas
impossiveis dos manequins; publicitcirios que, nos novos usos obrigatorios do corpo, encontrarn
aocasHio de inumeros apelos aordem - "vigie seu peso", etc.; jornalistas que exibem e valorizarn
sua propria ane de viver nos semancirios femininos e nas revistas para quadros ricos, produzidos
por eles e por intermedio dos quais se dao em espetciculo; assim, todos concorrem, na propria
concorrencia que, as vezes, os op6e, para fazer progredir uma causa que servem tanto melhor
na medida em que nem sempre tern consciencia de estar a seu servi.;o, tarnpouco de serem
servidos, estando a seu servh;:o. E a propria apari~ao dessa nova pequena burguesia - que, a
servi~o de sua fun~ao de intermediaria entre as classes, coloca novas instrumentos de
manipula~ao e determina, por sua propria existencia, a transforma~ao da posi~ao e das
disposi.;6es da antiga pequena burguesia - so sera compreensivel em referenda as
transforma,oes do modo de domina,ao gue, tendo substitufdo a repressao pela sedu,ao, a
forI" publica pelas relay6es publicas, a autoridade pela publiddade, os modos rispidos pelos
modos afaveis, espera que a integra~ao simbolica das classes dominadas venha a ocorrer, de
preferencia, pela imposi~ao das necessidades e nao pela inculca~ao das normas.

As transforma(oes do sistema escolar

Ve-se como seria ingenua a tentativa de reduzir - a urn processo meciinico de infla~ao

e desvaloriza.;ao - 0 conjunto das transforma.;6es que, dentro e fora do sistema escolar, tern
sido determinadas pelo cresdmento massivo da popula,ao escolarizada; e, em particular,

todas as mudan~as que, atraves das transforma~6es morfol6gicas ocorridas em todos as
niveis do sistema escolar, assim como atraves das rea~6es de defesa dos usuarios tradicionais
do sistema, tern afetado a organiza~ao e a funcionamento do sistema - par exemplo, a
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multiplicayiio dos ramos de ensino sutilmente hierarquizados e das vias sem saida

sabidamente dissimuladas que contribuem para lan,ar a confusao em rela,ao apercep,ao

das hierarquias. Por esclarecer melhor 0 assunto, no sistema de ensino secundario, pode ser

estabelecida a oposiyao entre dois estados: no mais antigo, a propria organiza~aoda institui~ao,

as ramos de ensino que ela propunha, as discip!inas que garantia e as diplomas que conferia,

baseavam-se em cortes bern definidos e em fronteiras nftidas, de modo que a divisao entre

o primario e 0 secundario determinava diferen~as sistematicas em todas as dimens6es da

cultura ensinada, dos metodos de ensino e das carreiras prometidas (e significativo que 0

corte tenha sido mantido ou, ate mesmo, fortalecido nos lugares em que, a partir de entao,

come~a a verificar-se 0 acesso aclasse dominante, ou seja, no momento da entrada na classe

de seconde*, com a oposi~ao entre a se~iio de "elite", a seconde C, e as outras, enquanto no

nivel do ensino superior se veri fica a oposi~ao entre as grandes ecoles ou, mais precisamente,

as escolas do poder, e as outras instituic;oes). Par sua vez, no estado atual, a exclusao de

grande massa de crian~as das classes populares e medias deixou de operar-se na entrada

para a classe de sixieme**, mas progressiva e insensivelmente, ao longo dos primeiros anos

do secundario, atraves de formas denegadas de e!imina,ao, a saber: a atraso (ou a repetencia)
como elimina,ao diferida; a relegariiopara as ramos de EnsinG de segunda ordem que implica

urn efeito de marca~ao e estigmatiza~ao, propicio a impor 0 reconhecimento antecipado de

urn destino escolar e social; e, par ultimo, a outorga de diplomas desvalorizados. 38

Se a representa~ao das crian~as das diferentes categorias socioprofissionais nas classes
da quatrieme*** e de CPPN [Classe Pre-Profissionalizante de Nivel] refIete a distribuiyao

global da populayao economicamente ativa na Fran~a, as diferenyas entre as classes ja sao

manifestadas na distribuiyao entre as sey6es: a parcela das criam;:as que sao, de facto, eliminadas

desse ensino integral- au seja, relegadas para os CPPN ou para as classes praticas - varia em

razao inversa da hierarquia social, passando de 42% entre os assalariados agrfcolas ou 29%

entre as opercirios e a pessoal de serviyo para 4% entre as quadros medias e 1% entre os

quadros superiores. As crianyas oriundas das classes populares sao super-representadas no

ensino tecnico curto, mas a parcela dos filhos de quadros medias e de empregados cresce

regularmente quando se vai da formayao em urn ana (CEP - Certificat d'etudes
professionneJIes), passando pelas CPA [Classes Preparatorias de AprendizagemJ (nas quais

as filhos de artesaos sao mais numerosos) eo primeiro ana de CAP [Certificado de Aptidao

Profissional], ate a BEP [Brevet d'enseignementprofessionnelJ (do nivel da dasse de seconde)
e a classe de seconde tecnica, enquanto a parcela dos filhos de operanos dirninui paralelamente

(a parcela dos filhos da classe dominante continua sendo infima). Mas se formos mais longe,

observaremos que, no nivel do CAp, as meninos das classes medias orientam-se, de preferencia,

para a eletricidade, em vez da construyao civil, e seu leque de escolhas e mais extenso que 0

dos outros; par sua vez, as meninas das classes medias dirigem~se, com maior freqiiencia,

para as formayoes economicas e financeiras, enquanto as crianyas das classes populares sao

"' Corresponde, aproximadamente, ao 1° ano do secundario. (N.T.)

** Corresponde, aproximadamente, aSa serie. (N.T.)

"'** Corresponde, aproximadamente, a7a serie. (N.T.)
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mais representadas no setar de confeCl;:6es, Ou, aioda, no nivel do BEp, os meninos das

classes medias, mais fortemente representados do que no nivel do CAp, orientam-se de

preferencia para os servi~os comerciais, enquanto as filhos de operarios sao majoritarios no

desenho industrial. Assim, deparamo~nos com uma profusao de ramos de ensino

hierarquizados, desde 0 mais te6rico e mais abstrato ate 0 mais tf-cnico e mais pnitico, cada

urn deles contendo uma hierarquia que obedece aos mesmos prindpios - por exemplo, a

oposic;ao entre a eletricidade e a construc;ao civil (c£ F. Oeuvrard, anigo a ser publicado). No
nivel cia classe de seconde, as diferenc;as entre as classes sociais de origem - ja nitidamente

marcantes nas proprias taxas de representa~ao - manifestam~se com toda a elareza na

distribui~aoentre as se~6es: em urn polo, a elasse de "elite", a seconde C, em que os filhos de

quadros medios e superiores, de profiss6es liberais, industriais e grandes comerciantes,

representam mais da metade dos efetivos; e, no outro polo, as elasses especiais de seconde

"passarela" entre 0 segundo cielo curto e 0 segundo cielo integral, de fato, reservada a urn

reduzido numero em que os filhos de operarios sao super-representados; e, entre os dois, as

se~6es A, AB ou T. A desvaloriza~ao imposta pela recupera~ao e que atua como mecanismo

propulsor, assim como a transforma~ao dos cargos profissionais mais qualificados - que, em

razao do progresso tecnol6gico, exige uma acentuada competencia tecnica de uma minoria -,

fazero com que 0 recurso ao ensino tecnico, mais ou menos longo, imponha-se de forma

crescente as crian~as daelasse openiria e, em particular, 3quelas que sao oriundas das camadas

mais "favorecidas" - tecnicos, operirios com qualifica~ao - dessa elasse, como a condi~ao da

manuten~ao na posi~ao e 0 unico meio de escapar a carreira negativa que conduz ao

subproletariado.

Enquanto 0 sistema com fronteiras fortemente marcadas levava a interiorizar as

divisoes escolares que correspondiam claramente a divisoes sociais, 0 sistema com

classifica~oes imprecisas e confusas facilita ou permite - pelo menDs, nos niveis

intermediaries do espa~o escolar - determinadas aspira~oes, por sua vez, imprecisas e

confusas, ao impor - de maneira menos estrita e, tambem, menos brutal do que era comum

no antigo sistema, simbolizado pelo rigor impiedoso do concurso - 0 ajuste dos "niveis de

aspira~ao" a barreiras e niveis escolares. Se e verdade que ele retribui uma grande parte

dos usuarios com diplomas desvalorizados - servindo-se dos erros de percep~ao induzidos

pela profusao anarquica dos ramos de ensino e diplomas, a urn s6 tempo, relativamente

insubstituiveis e sutilmente hierarquizados -, ocone que nao lhes imp6e urn

desinvestimentotao brutal quanto 0 antigo sistema; alern disso, a confusao das hierarquias

e das fronteiras entre os escolhidos e os excluidos, entre os verdadeiros e os falsos diplomas,

contribui para impor a elimina~ao lenta, e a aceita~ao lenta de tal elimina~ao, sem deixar

de facilitar a instaura~ao - com 0 futuro objetivo - de uma rela~ao menos realista e menos

resignada do que 0 antigo sensa des limites que constituia 0 fundamento de urn senso

bastante agudo das hierarquias. Incentivada, de inumeras formas, pelo novo sistema, a

alodoxia e 0 que faz: par urn lado, com que os relegados colaborem para sua propria
relega~ao, superestimando os ramos de eosine adotados, supervalorizando seus diplomas

e alribuindo-se possibilidades que, de falo, lhes sao recusados; e, par outra, com que eles
nao aceilem realmente a verdade objeliva de sua posi,ao e de seus diplomas, E as posi,6es
novas ou renovaveis nao exerceriam tal atrativo se - imprecisas e mal definidas, mal
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localizadas no espa~o social, nao oferecendo, na maior parte das vezes, a maneira do oficio
de artista ou de intelectual de outrora, qualquer urn dos criterios materiais ou simbolicos,
promo~6es, recompensas, aumentos que submetem a prova e servem de medida ao tempo
social e, tambern, as hierarquias sociais - nao deixassem uma margem tao grande as
aspira~6es, permitindo assim escapar ao desinvestimento brutal e definitivo que, desde 0

come~o da atividade ate a aposentadoria, e impasto pelas profiss6es com limites e perfis
bern tra~ados. 0 futuro indeterminado proposto par essas novas posi~6es, privilegio ate
entao reservado aos artistas e intelectuais, permite transformar 0 presente em uma especie
de sursis incessantemente renovado, alem de tratar 0 que a antiga linguagem designava
por estado como uma condi~ao provisoria, a maneira do pintor que, trabalhando em
publicidade, continua a se considerar como urn "verdadeiro" artista e afirmar, como
justificativa, que esse oficio mercenario e apenas uma ocupa~ao temporaria que abandonani
assim que tiver conseguido 0 suficiente para garantir sua independencia econ6mica.39

Essas profiss6es ambiguas permitem evitar 0 trabalho de desinvestimento e reinvestimento
implicado na reconversao de uma "voca~ao" de filosofo em ttvoca~ao" de professor de
filosofia, de artista-pintor em desenhista de publicidade au em professor de desenho (evitar
ou, pelo menos, adiar esse trabalho, indefinidamente, para mais tarde). Compreende-se
que Esses agentes "em liberdade provisoria" estejam vinculados a educa~ao permanente
(ou com a permanencia no sistema de educa~ao) que - antitese perfeita do sistema dos
grandes concursos, empenhado em marcar os timites temporais e significar de uma vez
por todas, eo mais cedo possivel, 0 fim do que esta acabado - oferece urn futuro abeno,
sem limites. 40 E compreende-se tambem que, amaneira dos artistas, eles se submetam
com tanta solicitude as modas e aos modelos esteticos e eticos da juventude, ou seja, uma
forma de manifestar, para si e para os outros, que nao estao acabados, definidos, no final
de carreira ou das contas. As descontinuidades brutais, do tudo ou nada, entre os estudos
e a profissao, a profissao e a aposentadoria, cedem 0 lugar a passagens por evolu~6es

insensiveis e infinitesimais - que se pense em todas as ocupa~6es temporcirias ou
semipermanentes, muitas vezes, assumidas por estudantes no final dos estudos, que
envolvem as posi~6es estabelecidas da pesquisa cientifica au do ensino superior au, em
uma outra ordem, na aposentadoria progressiva oferecida pelas empresas de "vanguarda".
TIlda se passa como se a nova logica do sistema escolar e do sistema economico incentivasse
a adiar, pelo perfodo mais longo possivel, 0 momento em que acaba por se determinar 0

limite para 0 qual tendem todas as mudan,as infinitesimais, ou seja, 0 balan~o final que,
as vezes, assume a forma de uma "crise pessoal" . Sera necessario dizer que 0 ajuste assim
obtido entre as oportunidades objetivas e as aspira~6es e, ao mesmo tempo, mais sutH e
mais sutilmente extorquido, assim como mais arriscado e mais instavel? A imprecisaa nas
representa~5es do presente e do futuro da pasi~ao e uma forma de aceitar os !imites,
apesar do esfor~o despendido para mascara-los que equivale a recusa-Ios ou, se preferirmos,
uma forma de recusa-Ios, mas com a ma-fe de urn revolucionarismo ambiguo que tern
como principia 0 ressentimento contra a desclassifica~ao em rela~ao as expectativas
imagimirias. Enquanto 0 antigo sistema tendia a produzir identidades sociais bern definidas,
deixando pouco espa~o ao onirismo social, assim como confortaveis e inspiradoras de
confian~a na propria renuncia que elas exigiam, sem concess6es, a especie de instabilidade
estrutural da representa~ao da identidade social e das aspira~6es que ai se encontram
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legitimamente incluidas tende a remeter os agentes, por urn movimento que nada tern de
pessoal, do terreno da crise e da critica sociais para 0 terreno da critica e da crise pessoais.

As lutas de concorrencia e a transla~ao da estrutura

Ve-se como e ingenua a pretensao de resolver 0 problema da "mudanya social"
atribuindo a "renovayao" au a "inovayao" urn lugar no espayo social - para uns, 0 mais
elevado e, para outros, 0 mais baixo - sempre alhures, em todos as grupos "novos",
"marginais" e "excluidos", para todos aqueles cuja primeira preocupayao consiste em
introduzir, a qualquer preyo, a "renovayao" no discurso: caracterizar uma classe como
"conservadora" ou "inovadora" - sem precisar sob qual aspecto - e, recorrendo tacitamente
a urn padrio etico, situado necessariamente do ponto de vista social, produzir urn discurso

que, praticamente, se limita a dizer 0 tugar de onde se articula porque faz desaparecer 0

essencial, ou seja, 0 campo de lutas como sistema de relayoes objetivas no qual as posiyoes
e tomadas de posiyao definem-se relacionalmente e que domina ainda as lutas que visam
transforma-lo: e somente com referencia ao espayo de disputa que as define e que elas

visam manter ou redefinir, enquanto tal, quase completamente, que se pode compreender
as estrategias individuais ou coletivas, espontaneas ou organizadas, que visam conservar
e transformar ou transformar para conservar.

As estrategias de reconversao sao apenas urn aspecto das ayoes e reayoes permanentes
pelas quais cada grupo se esforya por manter ou modificar sua posiyao na estrutura social
ou, mais exatamente, em urn esra.gio cia evoluy<lo das sociedades divididas em classes em
que e impossivel conservar a nao ser pela modificayao, modificar para conservar. No caso
particular - embora seja 0 mais freqtiente - em que as ayoes pelas quais cada classe, ou
frayao de classe, trabalha para conquistar novas vantagens, ou seja, levar vantagem em relayao
as outras classes, portanto, objetivamente, para deformar a estrutura das relayoes objetivas
entre as classes - aquelas que registram as distribuif;6es estatfsticas de propriedades - sao
compensadas (portanto, anuladas ordinalmente) pelas reayoes, orientadas para os mesmos

objetivos, das outras classes, a resultante de tais ayoes opostas, que se anulam no proprio
movimento que elas suscitam, e uma transla(:ao global da estrutura da distribuiyao entre as
classes, ou as frayoes de classes, dos bens que fazem parte do jogo da concorrencia (esse e 0

caso das oportunidades de acesso ao ensino superior - cf. Tabela e Gnifico).

Na Tabela, Ie-se a relayao entre a evoluyiio morfologica das diferentes classes e fra<;:6es
de classe, por urn lado, e, par outro, a evolu<;:ao do grau em que e utilizado, pelos membros
dessas classes e fr<ll;oes de dasse, a instrumento escolar de reproduyao: 0 volume dos grupos
- cujo modo de reprodu<;:ao estava fundado, sobretudo, no inicio de perfodo, na transmissao
do patrimonio economico - tende a diminuir ou permanecer estacioTI<lrio, enquanto cresce,
durante 0 mesmo tempo, a utiliza<;:ao da escola pelas crian<;:as oriundas desses grupos que,
em grande parte, iran engrossar as categorias assalariadas situadas no mesmo nfvel da
hierarquia social; as membros das fra<;:6es de classe em expansiio morfologica - quadros
medios e superiores, empregados - que, sendo ricos sobretudo em capital cultural, garantiam
sua reprodu<;:ao, principalmente, pelo recurso a escola, tendem a aumentar a escolariza<;:ao

dos filhos, praticamente, em propor<;:ao semelhante a que ocorre' com as categorias
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I
independentes que ocuparn uma posic;:ao equivalente na estrutura das classes. A inversao da
posic;ao relativados empresarios do comercio e dos empregados, por urn lado, dos agricultores
e operarios, por Dutro, explica-se, ao meSillO tempo, pela intensificac;ao do recurso aescola
que se imp6s as duas categorias, em declinio numerica, e pela elevac;ao das caracteristicas
globais das estatisticas referentes a essas categorias (visivel, por exemplo, em materia de

diplomas) que resulta cia transfonnac;ao de sua estrutura interna - no sentido de uma menor
dispersao - e, mais precisamente, pelo fato de que seus extratos inferiores [cram
particularmente atingidos pela crise e compelidos aD desaparecimento au areconversao. As
taxas de escolaridade configuradas no Gnmco sao, sem duvida, superestimadas pelo fata de
que as estatisticas s6 levam em considerac;ao os jovens recenseados em sua familia - com
exc1usao daqueles que vivem sozinhos ou em internata, lar, etc. - e, sem duvida, em grau
cada vez mais elevado amedida que se desce na hierarquia social. 0 leve estreitamento do
leque - evidenciado, aparentemente, no periodo mais recente - eimputavel, por urn lado, ao

efeito de saturac;ao que atinge as categorias mais elevadas e, por outro, ao fata de que a
estatistica ignora a distribuic;ao dos adolescentes das diferentes classes entre os ramos de
ensino que, por sua vez, estao fortemente hierarquizados. Entre 1967-1968 e 1976~1977, na
classe de seconde do ensino publico, a parcela dos filhos de openirios - que, em 1975,

representavam 40,7% dos jovens com 17 anos - permaneceu constante (passando de 25,7%

para 25,9%), enquanto a parcela dos filhos de quadras e de membras das prafiss6es liberals
passava, no mesmo periodo, de 15,4% para 16,8%. Alem disso, em 1976-1977, entre os

alunos da c1asse de seconde, 57,6% dos filhos de quadros superiores e membros das profiss6es
liberais encontravam-se na sec;ao C - com predominancia para as ciencias - contra 20,6%

dos filhos de assalariados agrkolas e 23,5% dos filhos de oper<irios; ao contrmo, 9,8% somente
dos primeiros estavam em uma sec;ao com predominancia tecnica contra 24,6% dos filhos de
salariados agricolas e 28,7% dos filhos de operarios (ef. F. Oeuvrard, art. Cit.). Tendencias

amilogas observam-se no nivel do ensino superior em que os estudantes oriundos das classes
populares sao crescentemente relegados para as faculdades de letras e ciencias ou para as
fonnac;6es de curta durac;ao com matiz tecnico, enquanto os estudantes origimirios da c1asse
dominante dirigem-se para as grandes ecales, para a faculdade de medicina e, em casa de
reduzido sucessa escolar, para as petites ecoles de comercio e de gestao.

Tabela 15 - Evoluc;ao morfol6gica das diferentes classes e evoluc;ao de sua relac;ao
com 0 sistema de ensino (1954-1968)

Taxa de Taxa de lilulares Pwbabilidades de Taxa de escolariza~iio

evolu<;i'io do BEPe e acima aceso ao ensino (16-18 anos) (%)
morfol6gica (homens) (%) superior (%)
(base 100
em 1954) 1962 1968 1961 1965 1954 1962 1968

1962 1966

assalariados agricolas 53,7 0,8 1.6 0.7 2,7 8.0 23,3 29,7
produtores rurais 65,2 1,6 2.7 3.6 8 7.5 22,5 38,8
operarios 122,8 2,0 2.9 1.4 3,4 16,3 26,1 35,4
empres3.rios da industria e
do comercio 89 8,5 II,3 16,4 23,2 30 45,0 51,7
empregados 120,4 14,7 19,2 9.5 16,2 34,9 47,0 54,3
quadros medios 168,3 39,9 43,3 29,6 35,4 42,6 71,0 74,6
quadros superiores,
profissocs liberais 167,8 69,5 73,4 48,5 58,7 59,3 87,0 90,0
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Gnifico 7 - Transla<;ao das taxas de escolariza<;ao dos jovens com idade de 16-18 anos,
entre 1954 e 1968
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1954 1962 1968

Em pontilhado, estao indicadas as
taxas de escolarizac;:ao, em 1975,
dos jovens com 18 anos.

1975

Fontes: INSEE, Recensements de Ja population 1954, 1962, 1968.

Probabilidades de acesso ao ensino superior: P. Bourdieu,J. C. Passeron, Les heritiers, Paris, Ed. de Minuit,
1964, p. 15; e P. Bourdieu,J. C. Passeron, La Reproduction, Paris, Ed. de Minuit, 1970, p. 260.

Taxas de escolarizac;:ao de jovens de 16 a 18 anos: Donnees sociales, INSEE, 1973, p. 105 (para 1975,
ca1culos elaborados a partir da sondagem ao 1/se do censo, Tabela SCQ 38 C).
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No caso das ciencias sociais, 0 discurso cientffico naD pode ignorar as condi~6es

de sua propria recep<;ao: de fato, esta depencle, em cada instante, do estado cia problema.tica

social em vigor que, por sua vez, edefinida - pelo menDs, em parte - pelas rea<;6es a urn

estado anterior desse discursa. Aqueles que, adotando a clareza pedag6gica como alibi,

simplificam, ate 0 simplismo, as aoilises propostas nos liVIOS Les Heritiers e La
Reproduction - em seguida, aprofundaclas por numerosos trabalhos, cujo efeito, no

minima, consistiu em mostrar que elas ainda pecavam por excesso de simplifica<;8.o 

tern em coroum com aqueles que as criticam sem compreencle-las, alem do gosto pelas

verdades simples, a incapacidacle para pensar de urn ponto de vista relacional. Com

efeito, a obstinal;ao ideol6gica e insuficiente para explicar determinadas ingenuidades,

tais como aquela que consiste em falar de uma "alta do recrutamento medio" da

universidade entre 1950 e 1960 - expressao que, praticamente, nao tern qualquer sentido

- e em tirar a conclusao de que a universidade burguesa transformou-se em "universidade

dominada pelas classes medias" (cf. R. Boudon, "La crise universitaire franl;aise: essai

de diagnostique sociologique", in Annales, 3, mai-juin 1969, p. 747-748). Uma simples

conferida aposil;ao ocupada pelas faculdades - e, em particular, as faculdades de letras e

ciencias - na distribuil;ao das instituil;6es de ensino superior, segundo a origem social de

sua clientela, e suficiente para fomecer a dimensao de tal analise estatistica, comernorada

em alto e born som pelo auter do livre Le Mal fran~ais que deplora 0 fata de que esta nao

tenha tido todo 0 sucesso que merece, apresentando, assim outra prova de seu profundo

conhecimento da realidade universitaria (cf. A. Peyrefltte, Le Mal fran~ais, Paris, PIon,

1978, passim e, especialmente, p. 408-409 e p. 509-511): situadas no mais baixo escalao

de urn campo dominado evidentemente pelas grandes ecoles - e, atualmente, ainda mais

baixo (se forem julgadas pelo rendimento econ6mico e social dos diplomas que conferem)

do que as menos prestigiosas e as mais recentes escolas de comercio que tern proliferado

nos ultimos anos -, as faculdades de letras e ciencias possuem tadas as propriedades dos

lugares de relegal;iio, a comepr pela taxa de "democratizal;iio" - e de feminilizal;ao 

particularmente elevada que deixa encantados os avaliadores avaliados. 0 que dizer de

quem viesse a medir a "democratizal;iio" do ensino secundario a panir da estrutura

social de urn CET [Colegio de ensino tecnico] de Aubervilliers ou de urn CE5 [Colegia

de ensino secundario] de Saint-Denis*? Para falar de universidade "dominada pelas classes

medias", tarna-se necessario, alem do mais, operar uma confusao, consciente ou

inconsciente, entre a taxa de representa~aodas classes medias na populal;iio das faculdades

- expressa pela porcentagem de estudantes oriundos das classes medias na popula<;ao

das faculdades - e as oportunidades de acesso as faculdades que, objetivamente, estao

vinculadas a essas classes, entre a mudanl;a da composi~§o social das faculdades (que

pode exercer efeitos importames - par exemplo, em materia de comunica<;:ao pedag6gica,

com a multiplica<;iio de estudantes desprovidos dos pre-requisites implicitamente exigidos

no antigo sistema - inclusive, no caso em que urn grupo venha a permanecer dominado

*Asemelhan~a da maior parte das cidades perift~ricas das grandes metr6poles francesas, as aglomera~6es de
Saint-Denis eAubervilliers, situadas no suburbia norte de Paris, albergam importantes conjumos habitacionais
destinados a emigrantes. (N.T.)

Pierre Bourclicu
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socialmente mesmo senda dominante numericamente) e a evolUl;ao da estrutura das
probabiJidades de escoJarizariio caracteristicas das diferentes classes, tais como elas padem
ser calculadas relacionanda a parcela dos sobreviventes escolares de cada classe - para
determinado nlvel do cursus - com a conjunto de sua cJasse de origem - e nao com a
conjunto de seus condiscfpuJos; ora, como se viu, tal estrutura sofreu uma simples
transJariio para a alto e naa uma verdadeira transformac;ao.

Processo semelhante de desenvolvimento homotetico se observa, segundo parece,
sempre que as fon;as e os esforc;os de grupos em concorrencia por determinada especie de
bens ou diplomas raros tendem a equilibrar-se como em uma corrida em que, ao termo de
uma serie de ultrapassagens e de recuperac;6es, as diferenc;as iniciais acabariam por manter
se, ou seja, sempre que as tentativas dos grupos, inicialmente, mais desprovidos para se
apropriarem dos bens ou diplomas, ate entao, possuidos pelos grupos situados
imediatamente acima deles na hierarquia social ou imediatamente asua [rente na corrida
sao praticamente compensados, em todos os niveis, pelos esfon;os despendidos pelos grupos
mais bern posicionados para conservar a raridade e a distinc;ao de seus bens e diplomas.
Estamos pensando na luta que a venda dos titulos nobiliarquicos suscitou, na segunda
metade do seculo XVI, no amago da nobreza inglesa, desencadeando urn processo auto
sustentado de inflac;ao e desvalorizac;ao desses diplomas: os primeiros a serem atingidos
foram os mais baixos, tais como Esquire au Arms; em seguida, foi a vez do titulo de Knigt
que se desvalorizou com tamanha rapidez que os mais antigos titulares tiveram de fazer
pressao para obter a criac;ao de urn novo titulo, 0 de Baronet; no entanto, este novo titulo
que vinha ocupar urn vazio entre 0 Knigt e 0 par do reino apareceu como uma ameac;a aos
detentores do titulo superior, cujo valor estava vinculado a certa distancia. 41 Assim, os
pretendentes conspiram em favor da rUlna dos detentores pelo fato de se apropriarem dos
titulos que faziam sua raridade: assim, a melhor forma de desvalorizar urn titulo
nobilhirquico e compra-Io quando se e plebeu. Por sua vez, os detentores perseguem
objetivamente a desvaloriza<;:ao dos pretendentes, seja abandonando, de algum modo, seus
titulos para perseguir os mais raros, seja introduzindo, entre os titulares, determinadas
diferen<;:as assodadas it antiguidade do acesso ao titulo (como a maneira). Segue-se que
todos os grupos comprometidos na corrida, qualquer que seja a fila, s6 podem conservar
sua posic;ao, sua raridade e sua fila, com a condic;ao de correrem para manter a distancia
em relac;ao aqueles que os seguem imediatarnente e, assim, com sua di[eren~a, ameac;arem
aqueles que os precedem; ou, sob outro aspecto, com a condic;ao de aspirarem a ter 0 que
os grupos situados logo a frente detem no mesmo instante e que eles pr6prios obterao,
embora em urn periodo ulterior.

as detentores dos diplomas mais raros podem tambem ficar, de algum modo,
fora da corrida, do concurso ou da concorrencia, pela instaurac;ao de urn numerus clausus.
o recurso a medidas desse tipo imp6e-se, em geral, quando se revelam como insuficientes
os mecanismos estatisticos que garantem "normalmente" a protec;ao da raridade do grupo
privilegiado e cuja eficacia discreta e a verdadeira 16gica - em particular, os criterios
reais da eliminac;ao - s6 podem ser apreendidas pela analise estatlstica: em vez da
displicencia - conveniente enquanto for garantida a protec;ao dos interesses do grupo
privilegiado - aparece uma especie de protecionismo consciente que exige a instituir6es
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para fazerem as claras 0 que era feito, de maneira invisivel, por mecanismos que,
aparentemente, decorriam de uma necessidade natural. Para se proteger contra urn
numero excessivo de individuos, os detentores de diplomas raros e de cargos raros a que
eles daa acessa, devem defender uma defini,aa do cargo que esimplesmente a defini,aa
daqueles que acupam esse cargo em determinada estada da raridade do diploma e do
cargo: ao professar que 0 medico, 0 arquiteto ou 0 professor do futuro devem ser 0 que
sao atualmente, ou seja, 0 que eles proprios sao, os diplomados inscrevem para toda a
eternidade, na defini,aa do cargo, tadas as propriedades que the sao canferidas pela
reduzido numero de seus ocupantes - assim como as propriedades secundarias associadas
a uma forte sele~ao, tais como uma elevada origem social - ou seja, pelos limites impostos
a concorrencia e, por conseguinte, as transforma~6es que, por seu intermedio, 0 cargo
acabaria por sofrer.

As fronteiras estatisticas, que circunscrevem os grupos ao terreno "bastardo"
mencionado por Platao, a proposito da fronteira do ser e do nao-ser, desafio lan~ado ao
poder de discrimina~ao dos sistemas sociais de classifica~ao - lovem ou velho? Citadino
ou campones? Rico Oll pobre? Burgues ou pequeno-burgues? etc. -, 0 numerus clausus
na forma-limite que the eatribufda pelas medfdas discriminat6rias cede a lugar, de modo
bastante aproximado, aos limites bern definidos; aos prindpios de sele~ao, de inclusao
e de exclusao, baseados em uma pluralidade de criterios mais ou menos estreitamente
associados entre si e, quase sempre, implicitos, ele cede 0 lugar a uma opera~ao

institucionalizada, portanto, consciente e organizada, de segrega<;:ao e de discrimina~ao,

baseada em urn unico criterio - nenhuma mulher, nem judeu ou negro - que evita
qualquer falha da classifica,aa. De fata, as grupas mais seletivas preferem evitar a
brutalidade das medidas discriminat6rias e acumular as encantos da ausencia aparente
de criterios; deste modo, os membros do grupo alimentam a ilusao de uma escolha
baseada na singularidade da pessoa, assim como as certezas da sele~ao que garante 0

maximo de homogeneidade aa grupa.

Para proteger sua homogeneidade, os clubes chiques submetem os pretendentes
a procedimentos bastante estritos, tais como proposta de candidatura, recomenda<;:ao e,
as vezes, apresenta<;:ao - no sentido proprio ~ por padrinhos ji membros do clube hi
varios anos, escolha confiada a assembh~ia dos membros ou a urn comite de admissao,
compra de cota cujo valor e, as vezes, extremamente elevado (5.000 F por pessoa, em
1973, no CercJe du Bois de Bologne; 9.500 F, no clube de golfe de Saint-Cloud, em 1975)
a que vern juntar-se a soma das mensalidades (em Saint-Cloud, seu valor anual elevava
se a 2.050 F). De fato, seria inutil tentar determinar se as regras formais que servem,
sobretudo, para proteger 0 grupo contra 0 que se encontra fora dele e nao tanto contra as
outras classes, exclufdas de antemao, mas contra as outras frac;6es de classe ou contra as
novos-ricos da propria fra<;:ao - alias, na maior parte das vezes, elas nao chegam a ser
aplicadas - sao feitas para dissimular a arbitrariedade da escolha ou se, ao contrario, a
arbitrariedade exibida, ao confiar 0 cuidado em rela<;:ao a escolha a urn tato indefinfvel, e
feita para dissimular as regras oficiais. "E conforme a cara do cliente", diz urn presidente
de drculo, enquanto urn outro afirma: "Existem clubes em que hi necessidade de arranjar
dois padrinhos e todo 0 mundo pode entrar; outros clubes exigem tambem dois padrinhos

Pierre Bourdieu
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e aceitam quase todo 0 mundo; e, ainda, outros clubes que, apesar da apresentac;:ao de
dois padrinhos, criam entraves demais para uma nova admissao". Alem disso, tudo
depende do peso dos padrinhos: "0 tempo de espera e, em geral, de dois ou tres anos;
com bons padrinhos, a admissao e automarica" (Diretor de empresa, membro do Cerc1e
du Bois de Bologne). Do mesmo modo, apesar de nao ser exigida oficialmente a
hereditariedade para ter direito a filiar-se, pergunta-se a uma moc;:a que deseje inscrever
se neste Cerc1e se 0 pai ou 0 primogenito ja sao membros do circulo. Tudo parece indicar
que, embora urn grande numero desses clubes se organizem oficialmente em torno de
uma atividade rara e seletiva - golfe, p610, cac;:a, cavalo, tiro aos pombos, vela - que nao
passa, frequentemente, de urn pretexto, os clubes chiques op6em-se aos clubes

especializados, cujos membros definem~se pela posse de uma propriedade comum - por
exemplo, urn barco no caso do Cerc1e de la voile [Circulo da vela] de Paris - por meio da
qual levam em considerac;:ao a totalidade da pessoa social, todo 0 capital social de que
esta e portadora; eis urn procedimento que etanto mais importante quanto maior for 0
prestigio e maior for a preocupac;:ao dos membros em constituir uma comunidade total

de interesses e valores (<\ semelhanc;:a do que se passa com 0 Jockey Club, 0 Cerc1e du
Bois de Boulogne ou 0 Nouveau CercJe).

Pelo fato de que a verdade dos criterios de escolha 56 pode vir de fora, ou seja,
de uma objetivarao que, de antemao, e rejeitada como redutora e sumaria, 0 gropo
pode ficar convencido de que sua pr6pria reuniao tern como unico principio 0 sentido
indefinfvel da conveniencia proporcionada somente pela filiac;:ao. 0 milagre da escolha
mutua atinge sua perfeic;:ao com os grupos de intelectuais que nao tern a ingenuidade
de conceder 0 minimo de objetivac;:ao necessaria para se constituirem em clube: pelo

fato de confiarem no sentido quase mistico da participac;:ao que define precisamente os
participantes, eles condenam os excluidos - que nao podem apresentar outra prova da

existencia do grupo exclusivo senao aquela que exibem, contra sua vontade, com sua
propria denuncia - a lutar contra uma quimera ao pretenderem indicar os limites
invisiveis que os separam dos escolhidos. Se os grupos intelectuais e, sobretudo, as
mais prestigiosos, encontram-se tao formidavelmente protegidos contra a objetivac;:ao
nao esomente porque tern necessidade dessa protec;:ao para controlar praticamente os
mecanismos que definem a filiac;:ao e porque aqueles que estao protegidos nao sao
evidentemente os mais propensos a objetiva-los, enquanto aqueles que nao disp6em
dessa protec;:ao correm sempre 0 risco de ignorar 0 essencial e, de qualquer modo, sao
suspeitos de serem impelidos, em deconencia de sua expulsao, a uma visao de
ressentimento, portanto, redutora; mas tambem porque 56 e possivel objetivar 0 jogo
intelectual com a condic;:ao de colocar em jogo sua propria participac;:ao no jogo, 0 que
eurn risco inisorio e, ao mesmo tempo, absoluto.

A dialetica da desc1assificaC;ao e da reclassificac;:ao - que se encontra na origem

de toda a especie de processos sociais - implica e imp6e que todos os grupos envolvidos
avancem no mesmo sentido, em direc;.ao aos mesmos objetivos, ou seja, as mesmas
propriedades, aquelas que lhes sao designadas pelo grupo que ocupa a primeira posi,ao
na conida e que, por definic;:ao, sao propriedades inacessiveis aos seguintes ja que,
sejam elas quais forem, em si mesmas e para elas pr6prias, sao modificadas e
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qualificadas por sua raridade distintiva; aleffi disso, elas deixarao de ser a que sao
desde que, multiplicadas e divulgadas, vierem a se tornar acessiveis a grupos de
condiyao inferior. Assim, por urn paradoxa aparente, a manutenyao cia ardem - au
seja, do conjunto das distfincias, diferen<;:as, posi<;:6es, precedencias, prioridades,

exclusividades, distin<;6es, propriedades ordinais e, por conseguinte, das relar6es de
ordem que conferem a estrutura a determinada formac;:ao social - egarantida por uma
mudan<;a incessante das propriedades substanciais (ou seja, nao reladonais). Dai,
decorre que a ardem estabelecida em determinado momento e, inseparavelmente, uma
ardem temporal, uma ordem das sucess6es; oeste caso, cada grupo tern como passado
o grupo imediatamente inferior e, como futuro, 0 grupo superior - compreende-se a
pregnancia dos modelos evolucionistas. Os grupos em concorrencia estao separados
por diferenc;as que, no essencial, situam-se na ordem do tempo. Nao e por acaso que
este sistema reserva urn espac;o tao importante ao credito: a imposic;ao de legitimidade
que se realiza atraves da luta de concorrencia e reduplicada por todas as a<;6es de
proselitismo cultural, au seja, violencia branda exercida com a cumplicidade das vitimas
e capaz de fornecer aimposic;ao arbitniria das necessidades a aparencia de uma missao
libertadora, sugerida por aqueles que a suportam, tende a produzir a pretensao como
necessidade que preexiste aos meios de se satisfazer adequadamente; e contra uma
ordem social que reconhece, inclusive, aos mais desprovidos 0 direito a todas as
sadsfa<;6es, embora a prazo, a lange prazo, a pretensao s6 pode escolher 0 credito que
permite ter a fruic;ao imediata dos bens prometidos, mas que contem a aceitac;ao de
urn futuro que e apenas a continuac;ao do presente, au 0 simile - falsos carras de luxo
e ferias de falso luxo. No entamo, a dialotica da desclassifica<;ao e da reclassifica<;ao
est<l predisposta a funcionar, tambern, como urn mecanisme ideo16gico - cujos efeitos
sao intensificados pelo discurso conservador - que, na propria impaciencia que leva a
frui<;ao imediata pelo credito, tende a impor aos dominados, sobretudo, quando eles
comparam sua condi<;ao presente it condi<;ao passada, a ilusao de que lhes basta esperar
para obter a que, de fato, so conseguirao por meio de suas lutas: ao situar a diferenc;a
entre as classes na ordem das sucess6es, a luta da concorrencia instaura uma diferenc;a
que, a maneira daquela que separa 0 predecessor do sucessor em uma ordem social
regulamentada par leis sucessorias bern estabelecidas, e, ao mesmo tempo, a mais
absoluta e a mais intransponivel- ja que s6 resta esperar, as vezes, uma vida inteira, a
semelhanc;a dos pequeno-burgueses que entram em casa no momento da aposentadoria;
outras vezes, varias gerac;6es, como todos aqueles que se esforc;am por prolongar nos
filhos sua propria trajetoria truncada42

- e a mais irreal, a mais evanescente, ja que a
pessoa sabe que, de qualquer modo, conseguira, se souber esperar, aquilo a que esta
destinada pelas leis inelutaveis da evoluc;ao. Em suma, em vez de condic;6es diferentes,
a Iuta de concorrencia eterniza a diferem;a das condir6es.

Cornpreender esse mecanisme e, antes de mais nada, perceber a inutilidade dos
debates que se engendram na alternativa escolar entre a permanencia e a alterac;ao, a
estrutura e a hist6ria, a reproduc;ao e a "produc;ao da sociedade", cujo principio real e a
dificuldade em adrnitir que nem todas as contradic;5es e Iutas sociais, e nem sempre,
estao em contradi<;ao com a perpetua<;ao da ordem estabelecida; e perceber que, para
alem das antiteses do "pensamento binario", a permanencia pode ser garantida pela

Pierre Bourdieu

Ulo
'C

2
c:
<J)

E
ell
",



mudan~a e a estrutura perpetuada pelo movimento; e perceber que as "expectativas
frustradas" engendradas, necessariamente, pela defasagem entre a imposi~ao das
necessidades legitimas - 0 que a linguagem mais in dos profissionais do marketing que
as importam, adotam e imp6em, designa por must - e 0 acesso aos meios de satisfaze
las, alem de produzirem efeitos economicos que permitam obter, direta ou indiretamente
(por intermedio do credito) urn sobretrabalho, nao amea,am necessaria e
automaticamente a sobrevida do sistema; e perceber que a diferen~a estrutural e as
frustra~6es correlatas encontram-se na propria origem da reprodu~ao par transla~ao

que garante a perpetua~ao da estrutura das posi~6es atraves da transforma~ao da
"natureza" das condi~6es. E, tambern, compreender 0 seguinte: aqueles que, apoiando
se em propriedades que podem ser chamadas cardinais, falam do "aburguesamento" da
classe operaria e aqueles que se empenham em refuta-los pela invoca,ao das propriedades
ordinais tern em comum, evidentemente, 0 fato de ignorarem que as aspectos
contraditorios da realidade adotados par eles sao, de fato, dimens6es indissociaveis do
mesmo processo, A reprodu~ao da estrutura social pode realizar-se em e par uma luta
de concorrencia que conduz a uma simples transla~ao da estrutura das distribui~6es

enquanta, e somente enquanto, os membros das classes dominadas entrarem na luta de
forma desordenada, au seja, par meio de a~6es e rea~6es que s6 se totalizam do ponto de
vista estatfstico pelos efeitos externas que as a~6es de uns exercem sabre as a~6es dos
outros, fora de qualquer intera,ao e transa,ao, portanto, na objetividade, fora do controle
coletivo ou individual e, quase sempre, contra os interesses individuais e coletivos dos
agentesY Essa forma particular de luta de classes, que e a luta da concorrencia, e aqueia
que os membros das classes dominadas deixam-se impor quando aceitam os desafios
que lhes sao propostos pelos dominantes, luta integradora e, pelo fato da deficiencia
inicial, reprodutora ja que aqueles que entram nessa especie de corrida de persegui~ao 
em que, desde a partida, estao necessariamente vencidos, como e testemunhado pela
constancia das distancias - reconhecem implicitamente, pelo simples fato de concorrerem,
a legitimidade dos objetivos perseguidos por aqueles que os perseguem.

Tendo estabelecido a logica dos processos de concorrencia - ou debandada 
que condenam cada agente a reagir isoladamente ao efeito das numerosas rea~6es dos
outros agentes ou, mais exatamente, ao resultado da agrega~ao estatfstica de suas
a~6es isoladas, e que reduzem a classe ao estado de massa dominada por seu proprio
numero e sua propria massa, temos motivos suficientes para formular a questao,
atualmente bastante debatida entre os historiadores,44 relacionada com as condi~6es 
crise economica, crise econ6mica ocorrida ap6s urn perfodo de expansao, etc. - nas
quais acaba por se interromper a dialetica das oportunidades objetivas e das esperan~as

subjetivas, reproduzindo-se mutuamente: tudo leva a crer que urn brusco
desprendimento das oportunidades objetivas em rela~ao as esperan~as subjetivas
sugeridas pelo estado anterior das oportunidades objetivas e de natureza a determinar
uma ruptura da adesao que as classes dominadas - de repente, excluidas da conida,
objetiva e subjetivamente - atribuem aos objetivos dominantes, ate entao tacitamente
aceitos e, por conseguinte, a tornar possivel uma verdadeira reviravolta da tabela dos
valores.
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3.

ohahitus e 0 espa~o dos estilos de vida

Se, para evoca.-Io, bastasse 0 fato de que ele possa apresentar-se sob a forma de urn
esquema, 0 espa<;o social tal como [oi descrito e uma represent8(:ao abstrata, produzida
mediante urn trabalho especifico de constru<;ao e, amaneira de urn mapa, proporciona
uma visao panoramica, urn ponto de vista sabre 0 conjunto dos pontos a partir dos quais
as agentes comuns - entre eles, 0 soci61ogo au 0 proprio leitor em suas condutas habituais
- lan<;am seu olhar sabre 0 mundo social. Assim, ao fazer existir, na simultaneidade de
uma totalidade perceptivel obtida par uma s6 espiadela - alias, ai esta sua virtude heuristica
- determinadas posi<;6es, cuja totalidade e multiplicidade de suas rela<;6es nunca podem
ser apreendidas pelos agentes, ele epara 0 espa<;o pnitico cia existencia cotidiana com suas
distdncias, mantidas ou definidas, e seus semelhantes que podem estar mais longe do que
os estranhos, 0 que 0 espa<;o da geometria e para 0 espa<;o hodo16gico da experiencia
comum com suas lacunas e descontinuidades. No entanto, a mais importante e, sem duvida,
que a questao desse espa~o e formulada nesse mesmo espa~o; que as agentes tern sabre
este espa<;o, cuja objetividade nao poderia ser neg.d., pontos de vista que dependem da
posi~ao ocupada ai par eles e em que, muitas vezes, se exprime sua vontade de transforma~

10 ou conserva-Io. Eassim que urn grande numero de palavras utilizadas pela ciencia para
designar as classes que ela constr6i sao emprestadas ao uso habitual em que servem para
exprimir a visao - frequentemente, polemica - que os grupos tern uns dos outros. Como
que impelidos por seu elan para uma maior objetividade, os soci610gos esquecem quase
sempre que as "objetos" classificados por eles, alem de produtores de prMicas classificaveis
objetivamente, sao opera~6es nao menos objetivas de classificac;ao, por sua vez,
classificaveis. A divisao em classes operada pela ciencia conduz araiz comum das pniticas
classificaveis produzidas pelos agentes e dos julgamentos c1assificatorios emitidos por
eles sabre as praticas dos outros au suas proprias praticas: 0 habitus e, com efeito, principia
geradarde pr<iticas objetivamente classificaveis e, ao mesmo tempo, sistema de classifica(:aa
(principium divisionis) de tais praticas. Na rela<;ao entre as duas capacidades que definem
o habitus, ou seja, capacidade de produzir praticas e obras c1assificaveis, alem da capacidade
de diferenciar e de apreciar essas pniticas e esses produtos (gasto}, e que se constitui 0

mundo social representado, ou seja, 0 espat;:o dos estilos de vida.
A rela~ao estabelecida, de fato, entre as caracteristicas pertinentes da condic;ao

econ6mica e social- 0 volume e estrutura do capital, cuja apreensao e sincr6nica e diacronica
- e os tra~os distintivos associados aposi~ao correspondente no espa~o dos estilos de vida
nao se torna uma rela~ao inteligivel a nao ser pela constru~ao do habitus como formula
geradora que permite justificar, ao mesmo tempo, praticas e produtos classificaveis, assim
como julgamentos, por sua vez, classificados que constituem estas praticas e estas obras
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em sistema de sinais distintivos. Falar do ascetismo aristocratico dos professores ou da
pretensao da pequena burguesia nao e somente descrever estes grupos por uma de suas
propriedades, mesmo que se tratasse da mais importante, mas tentar nomear 0 principio
gerador de todas as suas propriedades e de todos os seus julgamentos sobre suas
propriedades ou as dos outros. Necessidade incorporada, convertida em disposi~ao geradora
de praticas sensatas e de percep~5es capazes de fornecer sentido as praticas engendradas
dessa forma, 0 habitus, enquanto disposi,ao geral e transponlvel, realiza uma aplica,ao
sistematica e universal, estendida para alem dos limites do que foi diretamente adquirido,
da necessidade inerente as condi~5es de aprendizagem: e0 que faz com que 0 conjunto
das pniticas de urn agente - ou do conjunto dos agentes que sao 0 produto de condi,oes
semelhantes - sao sistematicas por serem 0 produto da aplica~ao de esquemas identicos 
ou mutuamente convertiveis - e, ao mesmo tempo, sistematicamente distintas das praticas
constitutivas de urn outro estilo de vida.

Gnifico 8

-----.. atos de percep<;ao e de aprecia<;ao
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Pelo fato de que as condi,6es diferentes de existencia produzem habitus diferentes,

sistemas de esquemas geradores suscetiveis de serem aplicados, por simples transferencia,
as mais diferentes areas cia pratica, as pniticas engendradas pelos diferentes habitus
apresentam-se como configurac;:6es sistemchicas de propriedades que exprimem as

diferenc;:as objetivamente inscritas nas condic;:6es de existencia sob a forma de sistemas de
distancias diferenciais que, percebidos por agentes dotados dos esquemas de percep,ao e
de apreciac;:ao necessarios para identificar, interpretar e avaliar seus trac;:os pertinentes,

funcionam como estilos de vida. I

Estrutura estruturante que organiza as prfLticas e a percepc;:ao das pniticas, 0 habitus
etambem estrutura estruturada: 0 principia de divisao em classes 16gicas que organiza a

percepc;:ao do mundo social e, par sua vez, a produto da incorporac;ao da divisao em classes
sociais. Cada condic;ao edefinida, inseparavelmente, par suas propriedades intrinsecas e
pelas propriedades relacionais inerentes a sua posic;ao no sistema das condic;6es que e,
tambem, urn sistema de diferent;as, de posic;6es diferenciais, au seja, par tudo a que a
distingue de tudo 0 que ela nao ee, em particular, de tudo 0 que Ihe eoposto: a identidade
social define-se e afirma-se na diferenc;a. 0 mesmo edizer que, nas disposic;6es do habitus,
se encontra inevitavelmente inscrita toda estrutura do sistema das condic;6es tal como ela
se realiza na experi€mcia de uma condic;ao que ocupa determinada posic;ao nessa estrutura:
as oposic;6es mais fundamentais da estrutura das condic;6es - alto / baixo, rico / pobre,
etc. - tendem a impor-se como os principios fundamentais de estruturac;ao em relac;ao as
priiticas e it percep,ao das pniticas. Sistema de esquemas geradores de praticas que, de
maneira sistematica, exprime a necessidade e as liberdades inerentes acondic;ao de classe
e a diferenra constitutiva da posi,ao, 0 habitus apreende as diferen,as de condi,ao capradas
por ele sob a forma de diferenc;as entre praticas classificadas e classificantes - enquamo
produtos do habitus - segundo principios de diferencia,ao que, por serem eles proprios 0

produto de tais diferenc;as, estao objetivamente ajustados a elas e, ponanto, tendem a
percebe-Ias como naturais. 2 Se e necessaria reafirmar, contra todas as formas de mecanismo,
que a experiencia comum do mundo social eurn conhecimento, nao deixa de ser menos
importante de perceber, contra a ilusao da gerac;ao espontanea da consciencia a que estao
reduzidas tantas teorias da "tomada de consciencia", que 0 conhecimento primeiro e
irreconhecimento, reconhecimenta de uma ardem que esta estabelecida tambem nos
cerebros. Os estilos de vida sao, assim, os produtos sistematicos dos habitus que, percebidos
em suas relac;6es mutuas segundo os esquemas do habitus, tornam-se sistemas de sinais
socialmente qualificados - como "distintos", "vulgares", etc. A dialetica das condic;6es e
dos habitus e0 fundamento da alquimia que transforma a distribui,ao do capital, balan,o
de uma rela,ao de for,as, em sistema de diferen,as percebidas, de propriedades disrintivas,
ou seja, em distribuic;ao de capital simb6lico, capitallegitimo, irreconhecivel em sua verdade

objetiva.
Enquanto produtos estruturados (opus operatum) que a mesma estrutura

estruturante (modus operand!) produz, mediante retraduroes impostas pela logica propria

aos diferentes campos, todas as prciticas e as obras do mesmo agente sao, par urn lado,
objetivamente harmonizadas entre si, fora de qualquer busca intencional da coerencia, e,
por outro, objetivamente orquestradas, fora de qualquer concerta<;:ao consciente, com as

de todos as membros da mesma c1asse: 0 habitus engendra continuamente metaJoras

Pierre BOUl'dil'lI

0 - UJ UJ
o Q) 0

0 ><- ""CQ) C
UJ c III EIII III III~ () ::I0

E~""C
'lIlIII III- Q)a. ~

c .~ :;::;
Q) .0 Q)o 'E'c UJ""C
0 '::I , Q)

a. III .!!!- ~ ~ III <Ii~ 0 Q) 0 ctSc:l9 ~ -0 c_c...cc... UJ 0 Q) ""C Q)
Q) ° ~JWQ)W ""co III E

? <.? 0. <.? Q) Q) Q) C III
- Q- .:;> Q- o tJ) 1= U>



pniticas, isto e, em uma outra linguagem, transferencias - a transferencia de hcibitos motores
e apenas urn exemplo particular - ou, methor, transposit;oes sistematicas impostas pelas
condi<;6es particulares de sua aplica<;ao pnitica; assim, 0 mesmo ethos aseetico que, de
acordo com a expectativa, deveria exprimir-se sempre na poupan<;a pode, em determinado
contexto, manifestar-se em uma forma particular de utilizar 0 credito. As praticas do mesmo
agente e, mais amplamente, as praticas de todos os agentes da mesma dasse, devem a
afinidade de estila que transfarma cada uma delas em uma metafara de qualquer uma das
outras ao fato de serem 0 produto das transferencias de urn campo para outro dos mesmos
esquemas de a<;aa: paradigma familiar do aperadar ana16gica que Ie a habitus, a dispasi<;ao
designada por "escrita", au seja, uma forma singular de tra<;ar caracteres, produz sempre
a mesma escrita, isto e, tra<;os graticos que, a despeito das diferen<;as de tamanho, materia
e cor assaciadas aa supane (falha de papel au quadro negro) au aa instrumenta (caneta
tinteiro au giz), portanto, a despeito das diferen<;as entre os conjuntos motores mobilizados,
apresentam urn aspecto familiar imediatamente perceptivel, amaneira de todos os tra<;os
de estila au de atilUde pelas quais Ie passivel reconhecer determinada pintar au escritar
tao infalivelmente quanto urn homem pela sua maneira de andar. 3

A sistematicidade esta no opus operatum por estar no modus operandi:4 encontra
se no conjunto das "propriedades", no duplo sentido do termo, de que os individuos ou os
grupos estao rodeados - casas, rn6veis, quadros, livros, autom6veis, alcoois, cigarros,
perfumes, roupas -, e nas praticas em que eles manifestam sua distin<;ao - esportes, jogos,
distra<;6es culturais -, apenas porque ela esta na unidade originariamente sintetica do
habitus, principio unificador e geradar de todas as praticas, 0 gosta, propensao e aptidao
para a apropria<;ao - material elou simb6lica - de determinada classe de abjetos ou de
praticas dassificadas e dassificantes e a formula geradora que se encontra na origem do
estilo de vida, conjunto unitario de preferencias distintivas que exprimem, na logica
especifica de cada urn dos subespa<;os simb6licos - mobiliario, vestuaria, linguagem ou
hexis eorporal- a mesma inten<;ao expressiva. Cada dimensao do estilo de vida "simboliza
com" os outros, como dizia Leibniz, e os simboliza: a visao do mundo de urn velho artesao
marceneiro, sua maneira de administrar 0 or<;amento, 0 tempo ou 0 corpo, sua utiliza<;ao
da linguagem e sua escolha de roupas estao inteiramente presentes em sua etica do trabalho
escrupuloso e imped.vel, aplicado, caprichado e bern acabado, assim como em sua estetica
do trabalho pelo trabalho que 0 leva a avaliar a beleza de seus produtos pelo que exigem
de aplica<;ao e de paciencia,

o sistema de propriedades bern combinadas entre as quais convem contar as pessoas
- fala-se de "casal bern ajustado" e os amigos gostam de dizer que os c6njuges manifestam
os mesmos gostos - tern por principio 0 gosto, sistema de esquernas de classifica<;ao, cujo
acesso aconsciencia e, em geral, bastante parcial, embora a estilo de vida - amedida que
se sobe na hierarquia social - reserve urn espa<;o cada vez rnais importante ao que Weber
designa como "estiliza<;ao da vida". 0 gosto esta na origem do ajuste mutuo de todos os
tra<;os associados a uma pessoa e recomendados pela amiga estetica para 0 fortalecimento

mutuo fornecido por eada urn: as inumeraveis informa<;6es produzidas, consciente ou
inconscientemente, por uma pessoa reduplicam-se e confirmam-se indefinidamente,
oferecendo ao observador advertido a especie de prazer que as simetrias e as
correspondencias resultantes de uma distribui<;ao harrnoniosa das redundcincias
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proporcionam ao amante das artes. 0 efeito de sobredeterminac;ao que resulta de tais
redundancias e tanto mais fortemente sentido, quanto mais fortemente interpenetrados
estiverem, para apercepc;ao comum, os diferentes trac;os que, obrigatoriamente, sao isolados
pela observac;ao ou pela avaliac;ao; assim, cada urn dos elementos de informac;ao fornecidos
pela pratica (por exemplo, urn julgamento em pintura) fica contaminado - e, em caso de
desvio em rela<;:ao ao tra<;:o provavel, corrigido - pelo efeito do conjunto dos Ira<;:os
anteriormente ou simultaneamente percebidos. Dai vern que a investigac;ao tendente a
isolar os trac;os - dissociando, por exemplo, as coisas ditas da maneira de dize-Ias -, a
arranca-Ios ao sistema dos trac;os correlatos, tende a minimizar a diferenc;a, em cada ponto,
entre as classes e, sobretudo, a distancia entre os pequeno-burgueses e os burgueses: nas
situac;6es habituais da existencia burguesa, as banalidades sobre a arte, a literatura ou 0

cinema servem-se de uma voz grave e bern articulada, da dicc;ao lenta e desenvolta, do
sorriso distante ou confiante, do gesto ponderado, do figurino bern desenhado e do salao
burgues de quem as pronuncia.5

Assim, 0 gosto e 0 operador pratico da transmutac;ao das coisas em sinais distintos
e distintivos, das distribuic;6es continuas em oposic;6es descontinuas; ele faz com que as
diferenc;as inscritas na ordem fisica dos corpos tenham acesso a ordem simb6Jica das
distinc;6es significantes. Transforma praticas objetivamente classificadas em que uma
condic;ao significa-se a si mesma - por seu intermedio - em praticas classificadoras, ou
seja, em expressao simbolica da posi<;:ao de classe, pelo fato de percebe-las em suas rela<;:6es
mutuas e em func;ao de esquemas sociais de classificac;ao. Ele encontra-se, assim, na origem
do sistema dos trac;os distintivos que e levado a ser percebido como uma expressao
sistematica de uma classe particular de condic;6es de existencia, ou seja, como urn estilo
distintivo de vida, por quem possua 0 conhecimento pratico das relac;6es entre os sinais
distintivos e as posi<;:6es nas distribui<;:6es, entre a espa<;:o das propriedades objetivas,
revelado pela constru<;:ao cientffica, e 0 espa<;:o nao menos objetivo dos estilos de vida que
existe como tal para a - e pela - experiencia comum. Este sistema de classificac;ao que e 0

produto da incorpora<;:ao da estrotura do espa<;:o social tal como ela se imp6e atraves da
experiencia de uma determinada posi<;:ao neste espa<;:o e, nos limites das possibilidades e
das impossibilidades economicas - que ele tende a reproduzir em sua logica -, 0 principio
de praticas ajustadas as regularidades inerentes a uma condic;ao; ele opera continuamente
a transfigurac;ao das necessidades em estrategias, das obrigac;6es em preferencias, e
engendra, fora de qualquer determinac;ao mecanica, 0 conjunto das "escolhas" constitutivas
de estilos de vida classificados e classificantes que adquirem seu sentido - ou seja, seu
valor - a partir de sua posic;ao em urn sistema de oposic;6es e de correlac;6es. 6 Necessidade
tornada virtude, ele tende a transformar continuamente a necessidade em virtude, levando
a "escolhas" ajustadas a condic;ao de que ele e 0 produto: como e bern visivel em todos os
casos em que, na seqiiencia de uma mudanc;a de posic;ao social, as condic;6es em que 0

habitus foi produzido nao coincidem com as condic;6es nas quais ele funciona e em que e
possivel isolar sua efidcia propria, 0 gosto, ou seja, gosta de necessidade ou gosta de luxo
- e nao uma baixa ou elevada renda - e que comanda as praticas objetivamente ajustadas
a tais recursos. Ele e 0 que faz com que urn individuo seja detentor do que gosta porque
gosta do que tern, ou seja, as propriedades que the sao atribuidas, de fato, nas distribui<;:6es
e fixadas por direito nas classificac;6es.7
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Tendo em mente tudo 0 que precede e, em particular, 0 fato de que os esquemas
geradores do habitus aplicam-se, por simples transferencia, aos mais diferentes dominios
da pratica, compreende-se imediatamente que as praticas au as bens que estao associados
as diferentes classes nos diferentes dominios cia pratica organizam-se segundo estruturas
de oposi~ao que sao perfeitamente hom61ogas entre si por serem todas hom61ogas do
espac;o das oposic;6es objetivas entre as condic;:6es. Sem pretendermos demonstrar - aqui,
em algumas paginas - 0 que deved ser estabelecido por toda a seqiiencia desta exposio;ao

e limitando-nos a dar a perceber em sua integralidade um conjunto de relao;6es que correm
o risco de serem dissimuladas pelo detalhamento das analises, contentar-nos-emos em
indicar, de forma bastante esquematica, como as dais grandes principios de organizac;:ao
do espac;:o social comandam a estrutura e a mudanc;:a do espac;o do consumo cultural e, de
forma mais geral, de -todo 0 espac;o dos estilos de vida dos quais este consumo e urn
aspecto. Em materia de consumo cultural, a oposio;ao principal, segundo 0 volume global
do capital, estabelece-se aqui entre 0 consumo, designado como distinto par sua propria

raridade, das frac;6es mais bern providas, ao mesmo tempo, em capital economico e em
capital cultural, por urn lado, e, por outro, 0 consumo considerado socialmente como
vulgar- por ser, a urn s6 tempo, fadl e comum - dos mais desprovidos nesses dois aspectos
de capital; e, nas posic;6es intermedhirias, encontram-se as pniticas destinadas a aparecer
como pretensiosas pelo fato da dlscordancia entre a ambio;ao e as possibilidades de sua
realizao;ao. A condio;ao dominada que, do ponto de vista dos dominantes, se caracteriza

pela combinac;ao da ascese forc;ada com 0 laxismo injustificado, a estetica dominante,
cujas realizac;6es mais acabadas sao a obra de arte e a disposic;ao estetica, op6e a combinac;ao
da naturalidade com a ascese, ou seja, 0 ascetismo eletivo como restric;ao deliberada,
economia de recursos, moderac;ao, reserva, que se afirmam na manifestac;ao absoluta da
excelencia que e a distenc;ao na tensao.

Esta oposio;ao fundamental especifica-se segundo a estrutura do capital: pela
mediao;ao dos melos de apropriao;ao a sua disposio;ao, por um lado, exc1usiva ou
principalmente culturais e, por outro, de preferencia, economicos, e as diferentes formas
da relac;ao com as obras de arte dai resultantes, as diferentes frac;6es da classe dominante
encontram-se orientadas para pniticas culturais tao diferentes em seu estilo e seu objeto,
assim como, as vezes, tao abertamente antagonistas - como as dos "artistas" e as dos
"burgueses"8 - que se acaba por esquecer que elas sao variantes da mesma relac;ao
fundamental com a necessidade e com aqueles que the estao submetidos, alem de terem

em comum a busca da apropriac;ao exclusiva dos bens culturais legitimos e dos ganhos de
distinc;ao que ela proporciona. Diferentemente dos membros das frac;6es dominantes que
exigem da arte urn elevado grau de denegac;ao do mundo social e tendem para uma estetica
hedonista da naturalidade e da facilidade, simbolizada pelo teatm de bulevar ou pela pintura
impressionista, os membros das frac;5es dominadas mantem uma relac;ao estreita com a
estetica em seu aspecto essencialmente ascetico e, por conseguinte, sao impelidas a aderir
a todas as revoluc;5es artisticas realizadas em nome da pureza e da purificac;ao, da recusa
da ostentac;ao e do gosto burgues do ornamento; assim, as disposic;5es em relac;ao ao
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mundo social, decorrentes de seu estatuto de primos pabres, fazem com que sejam levados,

alem disso, a acolher uma representa<;:iio pessimista do mundo sociaL
Se epor demais evidente que a aete oferece-Ihe seu terrena por excelencia, ocone

que, em todas as areas cia pratica, pode exprimir-se a inten<;:ao de submeter as pulsoes

faceis e as necessidades primarias adepura<;ao, ao requinte e asublima<;:ao; alem disso, em
todos os dominios, a "estiliza<;ao da vida", au seja, 0 primado conferido a forma sabre a
fuw;ao que conduz adenegar;:ao da funr;:ao, pode produzir os mesmos efeitos. Em materia

de linguagem, e a oposir;:ao entre a espontaneidade popular e a linguagem altamente

censurada da burguesia, entre a busca expressionista do pitoresco au do efeito e a opiniao

preconcebida da moderar;:ao e da simplicidade fingida - em grego, litotes. Verifica·se a

mesma economia de meios no usa da linguagem corporal: ainda oeste aspecto, a gesticuJa~ao

e a pressa, a aparencia e as mimicas, op6em-se a lentidao - "os gestas lentos, 0 olhar

lenta" da nobreza, segundo Nietzsche9 - amoderac;:ao e aimpassibilidade que e a marca da

altivez. E, 0 gosto primario, inclusive, organizaMse segundo a oposic;:ao fundamental com a

antitese entre a quantidade e a qualidade, a comilanc;:a e as iguarias, a materia e as maneiras,

a substancia e a forma.

A forma e a substimcia

a fato de que, em materia de consumo alimentar, a oposic;:ao principal corresponde,

grosso modo, a diferenc;:as de renda, dissimula a oposic;:ao secundaria que, no amago das

classes tanto medias quanta dominante, estabeleceMse entre as frac;:6es mais ricas em capital

cultural e as menos ricas em capital economico. Par urn lado, e, par outro, as fra~6es

detentoras de urn patrimonio de estrutura inversa. as observadores veem, assim, urn

efeito simples da renda no fato de que, amedida da ascensao na hierarquia social, a parcela

do consumo alimentar diminui ou que a parcela no cansumo alimentar dos ingredientes

pesados e gordurosos e que levam a engordar, alem de serem baratos - massas, batatas,

feijao, toucinho, carne de porco (Re., XXXIII) - e, tambem, vinho decresce, enquanto

aumenta a parcela dos ingredientes magros, leves (de f<ici! digestao) e que nao levam a

engordar - carne de boi, de vi tela, de carneiro, de ovelha e, sobretudo, frutas e legumes

frescos, etc. 1O Pelo fata de que a verdadeiro principio das preferencias e 0 gosto como

necessidade tornada virtude, a teoria que transforma 0 consumo em uma fun~ao simples

da renda parece ser fundamentada ja que a renda contribui, em grande importante, para

determinar a distancia da necessidade. Todavia, ela nolo pode ser a justificativa para casos

em que a mesma renda encontreMse associada a consumos de estruturas totalmente

diferentes: assim, os contramestres permanecem vinculados ao gosto "popular", embora

disponham de uma renda superior ados empregados, cujo gosto nao deixa de marcar uma

ruptura brutal em relac;:ao ao dos operarios, aproximando-se do gosto dos professores.

Para conseguir uma verdadeirajustificativa das variac;:6es que a lei de Engel Iimita

se a registrar, convem levar em considerac;:iio 0 conjunto das caracteristicas da condic;:ao

social que estao associadas - do ponto de vista estatistico - desde a primeira infancia a
posse de uma renda mais ou menos elevada e que e de natureza a modelar gostoS ajustados

a tais condic;:6es. 1l a verdadeiro principio das diferenc;:as que se observam no campo do

consumo, e muito alem dessa area, e a oposic;:ao entre as gostos de Juxo (au de liberdade)
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e os gostos de necessidade: os primeiros caracterizam os individuos que sao 0 produto de

condi<;:6es materiais de existencia definidas pela distancia da necessidade, pelas liberdades
ou, como se diz, as vezes, pelas facilidades garantidas pela posse de urn capital; por sua
vez, os segundos exprimem, em seu proprio ajuste. as necessidades de que sao 0 produto.

Assim, e possivel deduziros gostos populares pelos alimentos mais nutritivos e, ao mesmo
tempo, mais economicos - 0 duplo pleonasmo mostra a redu<;:ao apura fun<;:ao primaria 
da necessidade de reproduzir, aa menar rusto, a far,a de trabalha que se imp6e, como sua
propria defini<;ao, ao proletariado. A ideia de gasto, tipicamente burguesa, ja que sup6e a
liberdade absoluta da escolha, e tao estreitamente associada a ideia de liberdade que e
dificil conceber as paradoxos do gosto da necessidade: ou par sua aboli<;ao pura e simples,
transformando a pratica em urn produto direto da necessidade economica - os operarios

comem feijao por nao disporem de recursos para comprar outro alimento - e ignorando
que, na maior parte do tempo, a necessidade so e satisfeita porque os agentes tern propensao
a satisfaze-la par terem a gasto daquilo a que, de qualquer modo, estao condenados; au
por sua transforma<;:ao em gosto de liberdade, esquecendo os condicionamentos de que
ele e 0 produto e. assim, por sua redu<;:ao a uma preferencia patologica ou morbida para as

coisas de - primeira - necessidade, uma especie de indigencia congenita, pretexto para a
pratica de urn racismo de classe que associa 0 povo ao que e gordo e gorduroso, ao vinho
tinto forte, aos enormes tamancos, aos trabalhos pesados, a gargalhada estrondosa, as
piadas exageradas. ao born senso urn tanto rudimentar e as pilherias grosseiras. a gosto e
amar fati, escolha do destino, embora for<;ada, produzida por condi<;6es de existencia que,
ao excluir qualquer outra possibilidade como se tratasse de puro devaneio, deixam como

lmica escolha 0 gosto pelo necessario.

Basta descrever os gostos de necessidade como se tratasse de gostos de luxo12 - 0

que acontece, inevitavelmente, sempre que se ignora a modaJidade das praticas - para
produzir falsas coincidencias entre as duas posi~6es extremas do espa~o social: tratando~

se de fecundidade au de celibato - ou, 0 que dol no mesmo, de atraso no casamento -, ve
se que tal fen6meno e, para uns, urn luxo eletivo, enquamo, para outros, e urn efeito da
priva~ao. Neste sentido, a analise de Nicole Tabard sobre as atitudes em rela<;ao ao trabalho
feminino e exemplar: para as mulheres da classe operaria, "0 trabalho e uma obriga<;ao que
se torna menos adstringente com 0 aumento da renda do marido"; ao contrario, para as

classes privilegiadas, 0 trabalho feminino e uma escolha, como dol testemunho 0 fato de
que "a taxa de atividade feminina nao diminui corn a eleva~ao do estatuto".13 Deveriamos

ter ern mente este exemplo ao lermos determinadas estatisticas em que a identidade nominal
que imp6e a homogeneidade da interroga<;ao oculta ~ como se verifica, freqlientemente,
quando se passa de uma extremidade para a outra do espa~o social- realidades totalmente
diferentes: se, ern urn caso, as mulheres trabalhadoras afirmam ser favoraveis ao trabalho
feminino, enquanto ern outro elas podem trabalhar sem deixarem de afirmar que sao
desfavoriveis a essa situa<;ao, e porque 0 trabalho ao qual se referem tacitamente as mulheres
da classe operaria e 0 Linico ao seu alcance, ou seja, urn trabalho bra~al penoso e mal
remunerado, que nada tern de comum com 0 que a palavra "trabalho" evoca para as mulheres
da burguesia. E para dar uma ideia dos efeitos ideol6gicos exercidos pela visao dominante
quando, essencialista e antigenetica, ela naturaliza, consciente ou inconscientemente, 0
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gosto de necessidade - 0 "gosto barbaro" de Kant - convertendo-o em inclina~ao natural
pelo simples fata de dissoci<i-Io de suas razoes de sereconomicas e sociais, bastara lembrar
uma experiencia de psicologia social segundo a qual 0 mesmo ate - doa~ao de sangue - e
percebido como voluntario ou for~ado conforme for realizado por membros das classes
privilegiadas ou par membros das classes populares. 14

o gosto de necessidade s6 pode engendrar urn estilo de vida em si que e definido
como tal apenas de forma negativa, por falta, pela rela<;ao de priva<;ao que mantern com os
outros estilos de vida. Para uns, as emblemas eletivos, enquanto, para os outros, os estigmas
que carregam, inclusive, em seu corpo. "Do mesmo modo que a povo escolhido trazia inscrito
na fronte que ele pertencia a]eova, a divisao do trabalho imprime no operario de manufatura
urn sinete que 0 consagra como propriedade do capital". Este sinete, mencionado por Marx,
nao e outra coisa senao 0 proprio estilo de vida, atraves do qual os mais desprovidos se
denunciam imediatamente, ate mesmo no usa de seu tempo livre, dedicando-se, assim, a
servir de contraste a todos os empreendimentos de distin~ao e a contribuir, de maneira
totalmente negativa, para a dialetica da pretensao e da distin~ao que se encontra na origem
das incessantes mudan,as do gosto. Nao contentes, por urn lado, de estarem destitufdos de
quase todos os conhecimentos ou maneiras que recebem valor no mercado dos exames
escolares ou das conversa~6es mundanas e, por outro, de possuirem apenas habilidades
desprovidas de valor nos mercados, eles sao aqueles que "nao sabem viver", que mais se
conformam com os alimentos materiais - e com os mais pesados, grosseiros e que levam a
engordar, tais como pao, batatas e ingredientes gordurosos -, alem de serem as mais vulgares
(par exemplo, 0 vinho); aqueles que ligam menos para 0 vestuiirio e cuidados corporais,
para a cosmetica e estetica; aqueles que "nao sabem descansar", "que tern sempre alga para
fazer", que montam a tenda em campings superlotados, que fazem 0 piquenique it beira das
grandes rodovias, que se metem na fila dos engarrafamentos da partida para ferias com seu
Renault 5 ou Simca 1000, que se deixam levar pelos lazeres pre-fabricados, alias, concebidos
para eles pelos engenheiros da produ,ao cultural em grande escala; aqueles que, por todas
estas "escalhas" tao mal inspiradas, confirmam 0 racismo de classe, se e que e necessaria,
com a convic~ao de que, aflnal, so tern 0 que merecem.

A arte de beber e de comer continua senda, sem duvida, urn dos unicos terrenos em
que as classes populares se op6em, explicitamente, aarte legitima de viver. Anova etica da
sobriedade para a magreza - tanto mais recanhecida quanta mais elevada for a posi~ao na
hierarquia social -, as camponeses e, sobretudo, os operarios, op6em uma moral da boa vida.
Alem de gostar de comer e beber bern, 0 boa-vida e aquele que sabe entrar na rela,ao generasa
e familiar - isto e, simples e, ao mesmo tempo, livre - simbolizada e favorecida pelo beber e
comer em comurn, suprimindo, tambem, a modera~ao, as reticencias e as reservas que
manifestam 0 distanciamemo pela recusa do convivio e da partilha espontanea com os outIOS.

64% dos quadros superiares, membros das profiss6es liberais e industriais, alem
de 60% dos quadros mooios e empregados julgam que "0 frances come demais". as
agricultores - as mais propensos, de longe, a pensar que ele come "narmalmente", au seja,
54% contra 32% nas classes superiores - e as operarios sao as menos impelidos a aceitar
a nova norma cultural (40% e 46%) que e mais reconhecida entre as mulheres e os jovens
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do que entre os homens e as pessoas idosas, respectivamente. Em materia de bebidas,
somente os agricultores op6em-se nitidamente aopinHio dominante - 32% dizem que "0

frances bebe normalmente" - aceita, todavia, menos freqiientemente pelos openirios do
que pelas outras categorias. 63% dos operarios - e 56% dos camponeses contra 48% dos

quadros, membros das profiss6es liberais e industriais - dizem ter uma opiniiio favoravel
de quem gosta de comer e beber bern. Outro indice de sua propensao em reivindicar, neste
dominio, pniticas heterodoxas que, em materia de cultura, esfon;am~se em dissimular,

eles dizem que, no restaurante, escolheriam urn prato mais bern caprichado, em vez de urn
grelhado - como e 0 caso dos quadros superiores - ou que se serviriam, a urn so tempo, de
queijo e de sobremesa (0 que e compreensivel se soubermos que, pela sua propria raridade,
a ida ao restaurante epara a maior parte deles - 51 % dos agricultores e 44% dos operarios
praticamente nunca 0 freqiientam contra 6% dos membros das classes superiores - algo
extraordinario, associado aideia de abundancia e suspensao das restri<;:6es comuns). Ate
mesmo em materia de consumo de alcool, em que 0 peso da legitimidade e, sem duvida,
maior, os membros das classes populares sao os menos propensos - 35% para os agricultores

e 46% para os operarios contra 55% para as classes superiores - a situar acima de 15 anos
a idade em que uma crian,a pode consumir bebidas a!coolicas (Ee., XXXIV).

A fronteira em que se rnarca a ruptura com a relac;ao popular aos alimentos passa,
sem duvida alguma, entre os operarios e os empregados: dispensando para a alimenta,ao
menos que os operarios com qualifica,ao, tanto em valor absoluto (9.377 F contra 10.347 F)
quanto em valor relativo (34,2% contra 38,3%), os empregados consomem menos pao,
carne de porco, salsicharias, leite e queijos, coelhos e aves de criac;ao, legumes secos e
ingredientes gordurosos; alern disso, no ambito de urn orc;arnento de alimentac;ao mais
restrito, dispensarn uma soma equivalente para a carne - boi, vitela, carneiro, cordeiro - e
urn pouco mais para 0 peixe, frutas frescas e aperitivos. Estas transformac;6es da estrutura
do consumo alimentar sao acompanhadas par urn aumento das despesas em materia de
higiene au de cuidados corporais - au seja, para a saude e, ao mesmo tempo, para a beleza 
e de vestuario, assim como de urn leve aumento das despesas com cultura e lazer. Basta
observar que a restric;ao das despesas alimentares e, em particular, das mais terrestres, mais
terra-a-terra e materiais, e acompanhada por uma restric;ao dos nascimentos para termos 0

direito de supor que ela constitui 0 aspecto de uma transforma,ao global da rela,ao com 0

mundo: 0 gosto "modesto" que sabe sacrificar os apetites e os prazeres imediatos aos desejos
e satisfac;oes vindouros opoe-se ao materialismo espontaneo das classes populares que
recusam entrar na contabilidade benthamiana dos prazeres e dos sofrimentos, dos ganhos e
das despesas - por exemplo, para a saUde e para a beleza. 0 mesmo edizer que estas duas
relac;6es com os alimentos terrestres tern por prindpio duas disposic;6es em relac;ao ao futuro
as quais, por sua vez, rnantem uma relac;ao de causalidade circular com dois futuros objetivos:
contra a antropologia irnaginaria da ciencia economica que nunca recuou diante cia formulac;ao
de leis universais da "preferencia temporal", convern lembrar que a propensao a subordinar

os desejos presentes aos desejos futuros depende do grau em que este sacriffcioe "razoavel",
ou seja, das possibilidades de obter, de qualquer modo, satisfa,6es futuras superiores as
satisfac;oes sacrificadas. 1s Entre as condic;6es econ6micas da propensao a sacrificar as
satisfa,6es imediatas as satisfa,6es almejadas, convem contar a probabilidade de tais
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Tabela 16 - Estrurura do consumo alimentar dos empregados, contramestres e
openirios com qualifica~ao (F. C., III)

opec com qualif comramestre empregados

:i
I

nO medio de pes. por familia 3,61 3,85 2,95
desp. med. total por familia (em E) 26981 353Il 27376
desp. aJirn. roed. por familia (em F.) 10347 12503 9376
desp. alim. em % da desp. total 38,3 35,4 34,2

desp. media em E e % da F % F % F %
desp. alim. total

Cereals (total) e, em particular: 925 8.9 1054 8,4 789 8.4
- pao 464 4,5 512 4,1 349 3,7
_confeitaria, torradas 331 3,2 439 3,5 322 3.4
_arroz 27 0.3 28 0,2 24 0.2
_rnassas 65 0.6 46 0,4 49 0.5
_farinhas 37 0,3 27 0,2 45 0.5

Legumes (total) e, em particular: 858 8.3 979 7,8 766 8,2
- batatas 141 1.4 146 1,2 112 1,2
_legumes frescos 556 5,4 656 5,2 527 5,6
_ legumes seeDS e em conserva 162 1,6 I77 1,4 127 1.3

Frutas (total) e, em particular-. 515 5,0 642 5,1 518 5,5
- frutas frescas 248 2,4 329 2.6 278 3.0
- frutas citricas, bananas 202 1.9 229 1,8 177 1,9
- frutas secas 65 0,6 86 0,7 62 0.7

Carnes de a<;ougue (total) e, em particular: 1753 16,9 2176 17,4 1560 16,5
- boi 840 8,1 1086 8,7 801 8.5
- vitela 302 2.9 380 3.0 296 3,1
- carneiro, cordeiro 169 1,6 170 1,3 154 1.6
- cavalo 88 0.8 Il2 0.9 74 0.8
- porco 354 3.4 428 3,4 235 2,5

Salsicharia, pratos pre-cozidos 893 8.6 1046 8.4 758 8,0

Peixes, erustaeeos, mariseos 268 2.6 330 2.6 280 3,0

Aves de cria~ao 389 3,7 403 3.2 317 3.4

Coelho, cap 173 1,7 156 1.2 131 1.4

Ovos 164 1.6 184 1.5 146 1,5

Leite 342 3,3 337 2.7 252 2,7

Queijos, iogurtes 631 6,1 700 5.6 521 5,5

fngrediemes gordurosos (total) e, em particular: 547 5.3 629 5,0 439 4.7
- mameiga 365 3,5 445 3.5 292 3,1
- 61eos 149 1.4 146 1.2 125 1.3
- margarina 30 0,3 37 0,3 21 0.2
- banha de porco 2 I

A~(zear, compotas, cacau (chocolate) 345 3.3 402 3.2 290 3,1

Alcoois (total) e, em particular: 883 8.6 1459 1I,7 77I 8,2
- vinhos 555 5.4 1017 8,1 466 5.0
- cerveja 100 I,D 109 0.9 68 0.7
- sidra 13 5 8
- aperltivo, Heores, etc. 215 2.1 328 2,6 229 2.4

Bebidas nao alco6Jieas 236 2.3 251 2.0 224 2,4

Cafe, eM 199 1.9 252 2,0 179 1,9

Rcfei~ao no restaurame 506 4.9 583 4.7 572 6,1

Refei~ao na cantina 457 4,4 559 4,5 473 5.0

Dlvcrsos 263 2,5 359 2,9 389 4.1
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satisfac;:6es futuras que esta inscrita na condic;ao presente. Eainda uma especie de caJculo

economico que desincentiva a submeter a existencia ao calculo economico: 0 hedonismo
que, no dia-a-dia, leva a tamar as caras satisfa<;:6es - "as bons momentos" - do presente

imediato e a unica filosofia concebivel para aqueles que, segundo se diz, nao tendo futuro,
s6 podem acalentar, de qualquer modo, escassas expectativas a seu respeito.16 Compreende
se melhor que 0 materialismo pnitico - manifestado, sobretudo, na rela,ao com os alimentos
_ seja um dos componentes mais fundamentais do ethos, ate mesmo, da erica popular: a
presenc;a ao presente que se afirma no cuidado em aproveitar dos bons momentos e de
aceitar a tempo tal como ele se apresenta e, por si 56, uma afirmac;ao de solidariedade com

os DutroS - que sao, alias, na maior parte das vezes, a (mica garantia presente contra as
ameac;:as do futuro - na medida em que esta especie de imanentismo temporal e urn

reconhecimento dos iimites que definem a condi,ao. Eis porque a sobriedade do pequeno
burgues e semida, profundamente, como uma ruptura: abstendo-se de tomar 0 bom tempo
e de vive-Io com os outros, 0 pequeno-burgues de aspira~aoatrai~oasua ambi~aode arrancar

se ao presente comum quando ele nao constr6i uma verdadeira imagem de si em torno da

oposi~ao entre a casa e 0 bar, a abstinencia e a intemperan~a, ou seja, tambem, entre a

salva,ao individual e a soiidariedade coietiva.

a bar nao e apenas 0 local em que se vai para beber, mas para beber em companhia

e em que e possivel instaurar relac;:6es de familiaridade baseadas na suspensao das censuras,

convenc;6es e conveniencias que devem ser respeitadas nas trocas com estranhos: par

oposic;:ao ao bar ou ao restaurante burgues ou pequeno-burgues, no qual cada mesa constitui

urn pequeno territorio separado e apropriado (pede-se licenc;a para retirar uma cadeira ou

o saleiro), 0 bar populare uma companhia (dat, a saudac;ao "ala, companheiros!" ou "Bom

dia a todo 0 mundo" ou "Tudo bern, caras?" do recem-chegado) na qual 0 individuo se

integra. 0 centro e 0 balcao em torno do qual as pessoas se acotovelam depois de terem
apertado a mao ao "proprietirio", colocado desta forma em posic;ao de anfitrHio (muitas

vezes, e ele quem orienta a conversaC;ao) e, as vezes, ate mesmo, a todos os presentes (as

mesas - cuja existencia nao e obrigatoria - sendo deixadas para os "estranhos" ou para as

mulheres que vieram dar de beber algo a urn filho au fazer uma ligaC;ao telef6nica). No bar,

a arte tipicamente popular da piada atinge sua plena realizaC;ao, ou seja, a arte de levar

tudo na brincadeira (daf, as interjeic;6es sem brincarou fora de brincadeira pelas quais se

marca 0 retorno as coisas serias e que, alias, podem introduzir uma piada com segundas

intenc;6es), mas tambem a arte de dizer piadas ou de fazer brincadeiras, das quais 0 born

gordo e a vitima predestinada: por urn lado, ele presta-se, mais do que qualquer outra

pessoa, a esse jogo por uma propriedade que, segundo 0 c6digo popular, e uma singularidade

pitoresca, em vez de uma tara; e, por outro, a boa natureza de que e creditado a predisp6e

a aceita-las e consideni-Ias de forma positiva. Em poucas palavras, a arte de zornbar dos

outros sem irrita-Ios par meio de deboches au de injurias rituais que sao neutralizados por

seu proprio excesso e que, supondo uma grande familiaridade, tanto pela informac;ao que

utilizam, quanto pela pr6pria liberdade de que dao testemunho, sao de fato testemunhos

de atenc;ao au de afeic;ao, determinadas maneiras de valorizar sob a aparencia de denegrir,

de assurnir sob a aparencia de condenar - embora possarn servir para colocar a prova

aqueles que tivessem a pretensao de distanciar-se do grupoYj
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Ires maneiras de se distinguir

A oposi,ao principal enrre os gostos de luxo e os gostos de necessidade especifica
se em urn numero de oposic;oes igual as diferentes maneiras de afirmar sua distioyao em
relac;ao aclasse operaria e a suas necessidades primarias au, 0 que da no meSilla, igual aos
pacieres que permitem manter a necessidade adistancia. Assim, na classe dominante,
pode-se distinguir, simplificando, tres estruturas de consumo distribuidas em tres hens
principais: alimentac;ao. cultura e despesas com apresentac;ao de si e com representac;ao
(vestuario, cuidados de beleza, artigos de higiene, pessoal de servi,o). Esras estrururas
assumem formas estritamente inversas - como as estruturas de seu capital - entre os
professores e os industriais au grandes comerciantes: enquanto estes tern urn consumo
alimenrar excepcionalmenre elevado (acima de 37% do or,amento), alem de despesas
culturais bastante baixas e despesas medias de apresentar;ao e representar;ao, os primeiros,
cuja despesa total media e mais reduzida, tern despesas alimentares baixas (inferiores,
relativamente, as dos openirios), despesas de apresentar;ao e de representar;ao restritas
(incluindo, despesas com saude que se encontram entre as mais elevadas) e despesas
culturais (livros, jomais, espeticulos, esportes, brinquedos, musica, radio e toca-discos)
relativamente fortes. A essas duas categorias, op6em-se os membros das profiss6es liberais
que, a alimenta,ao, reservam uma parcelade seu or,amento igual ados professores (24,4%)
para uma despesa global muito mais elevada (57.122 F, em vez de 40.884 F), e cujas
despesas de apresenra,'o e representa,ao superam de longe as de todas as outras fra,aes,
sobretudo, se acrescentarmos as despesas com pessoal de servir;o, enquanto suas despesas
culturais sao mais baixas do que as dos professores (ou iguais as dos engenheiros e quadros
superiores que se situam a meio caminho entre os professores e os membros das profiss6es
liberais, embora estejam mais peno destes relativamente a quase todos os consumos).

Tabela 17 - Estrutura das despesas entre os prafessores, membras das profissaes
liberais, industriais e grandes comerciantes (F. c., III)

professores prof liberais
industriais

grandes comerciantes

174

F % F % F %

alimenta~aol 9969 24,4 13956 24,4 16578 37,4

apresenta~ao2 4912 12,0 12680 22,2 5616 12,7

cultura' 1753 4,3 1298 2,3 574 l.3

I Incluindo as refei\oes no restaurante ou cantina.
2 Vestuario, cal\ado, cirurgia plastica e limpeza, artigos de higiene, penteado, empregados domestkos.

3 Livros, jornais, papelaria, discos, esporte, brinquedos, muska, espetaculos.

Pierre Bourdieu

l/lo
'0

2
r::
Ql
E
ell
m



Tabela 18 - Estrutura do consumo alimentar segundo as frac;6es da classe
dominante (F. c., III)

industrialsengenheirosproflss6es

''''
quadr.osprofessore.
supenores , fa" glandes comer,.

nO medio de pes. por familia 3,11 3,' 3,' 3,6 3,6
desp. med. 100al po.- familia (em F.) 40844 52156 57122 49822 44339
dcsp_ a1im.lllM por f.unnia (crn E) 9969 13158 13956 12666 16578
desp. alim. em % da desp. IOtal 24,4 25,2 24,4 25.4- 37,4

de"p_ media em E e % da , % , % , % , % F %alim. total

Cereals (total) e.
em particular: 6" ',' ,,, ',' lOll ',' '" ',' 1535 9,'
- pao m 3,' 3" ',6 320 ',3 m ',' .,. ','· confellaria. IOrradas m 3,' m 4,1 ;48 3,0 m 3,' 98' ',6
• arroz 16 0,' " 0,' 33 0,' " 0,' " 0,1
- massas " 0,3 " 0,' " 0,3 " 0,3 33 0,1
- farinhas <0 0,4 " 0,' " 0,3 31 0,2 " 0,1

Legumes (tola1) e,
em particular: '" ,,' lOIS 2.2 1I00 ',9 '" ',I 1222 ','· balalas 61 0,' 93 0,' " 0,2 98 0,2 1>2 0,8
- legumes frescos ", ',' m ',' 611 ',8 ." 5,1 '" 5,1
- legumes secos e em con.erva m 1,3 '" '" '" I,' 1;4 I,' 133 0,'

Frulas (total) e,
em panicular on 6,3 '" 6,6 ,,, ',' 66. 6,' '" ','· f,utas f,eseas '" 2,9 303 3,1 "6 3,' ". 3,3 m 3,1
· f,ulas cftricas, bananas 236 ',3 333 ',6 303 ',' 323 ',' '" 1,4
- frutas secas, compotas 10> 1,0 In 0,' " 0,' 1I6 0,' " 0"

Carnes de a,ougue (lolal) e.
em particular: 1556 15,6 2358 18,0 2552 18.3 2073 16,4 2323 14,0
- boi ,,.

"" 129! 9,8 1212 8,' 1144 ',0 1273 ','· vilela m 3,3 m 3,4 630 3,5 302 3,1 m 2.3
· carneiro, cordeiro 136 I,S 3lS ',3 336 3,' '" I,' 350 ','- cavalo 31 0,3 " 0,3 31 0,' 31 0,3 53 0,5
· porco (carne fresea) '" ',' '" l.2 239 1,2 '" I.' 182 1.3

Salsicharia 63. 6,3 '" 5,6 ns 5,5 205 5,6 m 3,'

Conservas de carne 33S 3,3 350 ',6 233 I,' 310 2.3 1362 8,0

Peixes, crustaceos, maristos 336 3,' 503 3,8 '" ',' 356 3,1 sa, 3,5

Aves de cria<;ao m ',3 311 ',' 39' ',' 310 ',3 333 ',0

Coelho. cao;a 36 0,3 " 0,' 138 1,1 89 0,' '" I.'

Ovos ,., I,' m 1.3 190 1.3 '" I,' m 1,1

Leite '" 3,0 m ',0 '" l.6 '" ',3 309 1.9

Queijos, iogune, 6" 6,9 '" 5,' 833 S,O ns 6,1 1090 6,5

Ingredient•• gordurows (total) e,
em panicular; 399 ',0 '63 3,3 m 3,8 30. 3,0 53l 3,3
_rnanteiga no 3,' 308 3,1 329 ',' F! ',' 303 ',3
- oleos SS 0,6 136 1,0 m 1,0 103 0,' m 0,6
- margarina 12 0,1 " 0,1 12 0,1 28 0,2 19 0,1
- banha de porco I , I I 13 0,1

A<;ucar. comporas. cacau 303 3,0 395 3,0 265 I.' m ',S 402 2.3
(chocolate)

Akoois (lotal) e,
em particular, '" ',I 1365 10.3 1329 9,5 m ,.. 2218 13,4
- vinhos '" 3,S '" 6,S 899 6,3 m 3,1 1881 U,S
• cerveja 63 0,' 91 0,' 30 0,3 16. I,' 91 0,'
- sidra 13 0,1 12 8 5
- aperitivo, licores, etc. m 1,6 391 3,0 '"' ',' m ',' m 1.3

Bebidas nao ako6lic2s 333 3,3 HZ ',6 '" I,' '" ',3 m ',0

Cafe. eha IS> 1.5 2lS I.' '" 2.1 '" ',- 28. I,'

Refei<;.1o no restaurant" '" ',3 1863 13,0 1562 ll,2 1372 10,8 ]]79 ',I

Refei~ao na cantina 23' ',5 5", 3,0 '" I,' m S,I '" I,'

Div.rsos '63 ',6 m 2.2 258 1.8 m 3" 323 I,'
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176

Pode-se indicar com precisao 0 sistema das diferenc;as ao observar, mais atentamente,
a maneira como se distribui 0 consumo alimentar: neste aspecto, os industriais e os
comerciantes diferem profundamente dos membros das profiss6es liberais e, a fortiori,
dos professores, em razao da importancia atribuida aos produtos abase de cereais - em
particular, aconfeitaria -, aos vinhos, conservas de carne e cac;a, alem de seu pouco interesse
por carne, frutas e legumes frescos. as professores, cujas despesas alimentares tern uma
estrutura quase identica ados empregados de escritorio gastam, mais do que todas as
outras frac;6es, em pao, laticinios, ac;ucar, compotas, bebidas nao alc06licas; sempre menos,
em vinhos e alcoois; e nitidamente menos do que os membros das profiss6es liberais, em
produtos caros, tais como as carnes - e, sobretudo, as mais caras como e 0 carneiro e 0

cordeiro -, as frutas e os legumes frescos. Por sua vez, os membros das profiss6es liberais
distinguem-se, sobretudo, pela parcela irnportante de suas despesas com produtos caros
e, em particular, com as carnes (18,3% das despesas com a alimenta,ao) e, sobretudo,
com as mais caras (vitela, cordeiro e carneiro), com os legumes e frutas frescos, peixes e
crustaceos, queijos e aperitivos.1 8

Assim, quando se vai dos operarios para os empresarios do comercio e da industria,
passando pelos contramestres, artesaos e pequenos comerciantes, 0 freio economico tende
a abrandar sem que haja altera,ao do principia fundamental das escolhas de consumo: a
oposiC;ao entre os dois extremos estabelece-se, entao, entre 0 pobre e a (novo) rico, entre
a comida e a cornilanc;a; as alimentos consumidos sao cada vez mais duplamente ricos
(mais caros e mais ricos em calorias) e cada vez mais pesados (ca,a, pate de figado). Aa

contrario, 0 gosto dos membros das profiss6es liberais ou dos quadros superiores constitui
negativamente 0 gosto popular como gosto do pesado, gorduroso e grasseiro, oriemando
se para a leve, delicado, requintado: a aboli,ao dos freios econ6micos e acompanhada pelo
fortalecimento das censuras sociais que interditam a grosseria e a grossura em beneficio
da distinC;ao e da finura. a gosto pelos alimentos raros e aristocraticos tende aprepara~ao

de uma culinaria de tradi~ao, rica em produtos caros ou raros (legumes frescos, carnes,
etc.). Finalmente, os professores, mais ricos em capital cultural do que em capital
economico, e, por isso mesmo, impelidos a consumos asceticos em todas as areas, op6em
se quase conscientemente - par uma busca de originalidade ao menor custo economico
que se orienta para 0 exotismo (cozinha italiana, chinesa, etc.) e para 0 populismo culinario
(pratos da zona rural) - aos (novos) ricos e a seus alimentos ricos, vendedores e
consumidores de "comilanc;a", aqueles a quem, as vezes, se atribui a denominac;ao de
"grossos" - gordos do ponto de vista corporal e, intelectualmente, grosseiras - que possuem
os recursos economicos de afirmar, com uma arrogancia percebida como "vulgar", urn
estilo de vida bastante proximo, em materia de consumo econ6mico e cultural, daquele
das classes populares. 19

Eevidente que nao se pode autonomizar os consumos alimentares - sobretudo,
apreendidos unicamente atraves dos produtos consumidos - em relac;ao ao conjunto do
estilo de vida: nem que seja pela simples fata de que a gosto em materia de especialidades
culimirias- cujos produtos, sobretudo, no grau de indeterminac;ao em que sao apreendidos
pela estatistica, limitam-se a fornecer uma ideia bastante aproximada - esta associ ado,
por intermedio do modo de preparac;ao, a toda a representac;ao da economia domestica c
da divisao do trabalho entre as sexos. Assim, 0 gosto pelos pratos cozinhados na panela
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(pot-au-feu, bJanquette, daube), exigindo um forte investimento de tempo e de interesse,
esta ern afinidade com uma concep~ao tradicional do papel feminino: oeste aspecto, a
oposiC;iio eparticularmente marcante entre as classes populares e as frac;6es dominadas cia
classe dominante em que as mulheres, cujo trabalho tem um elevado valor mercanti! - 0

que contribui, sem duvida, para explicar que elas tenham uma ideia mais elevada de seu
valor -, desejam reservar seu tempo livre, prioritariamente, para cuidar dos filhos e para a
transmissao do capital cultural, alem de mostrarem tendenda a questionar a divisao
tradicional do trabalho entre os sexos; par outro lado, a busca da economia de tempo e de
trabalho na prepara<;ao dos pratos conjuga-se com a procura da leveza e do baixo teor em
calorias dos produtos que leva a preferir os grelhados e os ingredientes crus - a "salada
fussa" -, assim como as produtos e pratos congelados, as iogurtes e as laticinios adoc;ados,
au seja, Dutras tantas escolhas que estao nos antipodas dos pratos populares, dos quais 0
mais tipieo e0 pot-au-feu, feito de carne de segunda ensopada - por oposi<;:ao a grelhada

ou assada - modo de cozimento inferior que, adma de tudo, exige tempo. Nao epor acasa
que esta forma de culinaria - diz-se de uma mulher que se consagra inteiramente ao lar
que epot-au-feu - simboliza um estado da condi<;ao feminina e da divisao do trabalho
entre os sexos, assim como as pan tufas, cal<;:adas antes do jantar, simbolizam 0 papel

complementar atribuido ao homem.20

Entre os operirios eque se dedica mais tempo e interesse aculiniria: de acordo com

os depoimentos, 69% gostarn de confeccionar pratos com maior esmero contra 59% entre os

quadros medios, 52% entre os pequenos comerciantes e 51 % entre os quadros superiores,

membros das profiss6es liberais e industriais (Re., XXXIV bis). Outro indice indireto de

tais diferen<;as em materia de divisao sexual do trabalho: para os professores e quadros

superiores, segundo parece, a prioridade e atribuida amaquina de lavar a lou<;a ou a roupa,

enquanto para os membros das profiss6es liberais e os industriais ou grandes comerciantes,

ela estaria orientada, de preferencia, para 0 televisor e 0 automovel (Re., III). Finalmente,

tendo sido convidados a escolher as duas iguarias preferidas, em uma lista de sete pratos, os

agricultores e os operirios que, asemelhan<;a de todas as outras categorias, colocarn no
primeiro lugar 0 gigot [pemit de carneiro], mostrarn maior propensao (45% e 34% - contra

28% dos empregados, 20% dos quadros superiores e 19% dos pequenos empresirios) a citar

o pot-au-feu (os agricultores sao, praticarnente, os unicos a escolher a andouillette [chouri<;o]

- na razao de 14% contra 4% dos operirios, empregados e quadros medios, 3% dos quadros

superiores e 0% dos pequenos empresarios). Os operarios e os pequenos empresirios
preferem, tambem, 0 coq-au-vin [galo ao vinho tinto] (50% e 48%), ou seja, prato tipico das
pequenos restaurantes medios com pretensao a se tornarem chiques, sem duvida, associado
por isso mesmo a ideia de "ida" ao restaurante (contra 42% dos empregados. 39% dos

quadros superiores e 37% dos agricultores). Os quadros. membros das profiss6es liberais e

empresirios. s6 se distinguem de maneira relativarnente nftida pela escolha daquele prato
que - fazendo parte de uma !ista, em seu entender, particularmente restrita - e, ao mesmo

tempo. relativarnente "leve" e marcado simbolicarnente. em rela<;ao arotina comum da

culiniria pequeno-burguesa, ou seja, a bouillabaisse [caldeirada aproven<;al] (31% contra

22% dos empregados. 17% dos pequenos empresarios, 10% dos operarios, 7% dos

agricultores) e em que a oposi<;ao entre 0 peixe e a carne ~ e, sobretudo, a carne de porco do

I
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chucrute au do cassouJet [guisado de feijao branco] - duplica-se c1aramente com a colora~ao

regionalista e tUristica (EC, XXXIV). Eevidente que, pelo fato cia imprecisao cia classificac;:ao
utilizada, nao se pode apreender, aqui, as efeitos cia oposic;:ao secundaria entre as frac;:6es;
alem disso, as tendencias observadas tedam sido, sem duvida, mais marcantes se tivesse

sido passivei, par exemplo, isolar as professores e se a lisra de pratos propostos tivesse sido
mais diversificada nos aspectos sociologicamente pertinentes.

Grafico 9 - 0 espa~o dos consumos alimentares
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a gosto em materia alimentar depende tambern da ideia que cada classe faz do
corpo e dos efeitos da alimenta\ao sabre a corpo, au seja, sabre sua for\a, sua saude e sua
beleza, assim como das categorias que ela utiliza para avaliar tais efeitos - alias, alguns
podem ser adotados par uma classe e ignorados por outra, de modo que as diferentes
classes podem estabelecer hierarquias bastante diferentes entre as diferentes efeitos: e
assim, nas areas em que as classes populares, mais atentas it forfa do corpo (masculino)
do que it sua forma, tendem a pracurar produtos, aa mesmo tempo, baratos e nutritivos,
as membros das prafiss6es liberais mostrarao sua preferencia par produtas saborosos,
bans para a saude, leves e que nao fazem engordar. Cultura tornada natureza, au seja,
incorparada, classe feita corpo, a gosto contribui para fazer a corpo de c1asse: prindpio de
classifica\ao incorparado que comanda todas as farmas de incorporac;ao, ele escolhe e
modifica !Udo 0 que 0 corpo ingere, digere e assimila, do ponto de vista tanto fisio16gico,
quanto psicol6gico. Segue-se que 0 corpo e a objetiva,ao mais irrecus'vel do gosto de
classe, manifestado sob varias maneiras. Em primeiro lugar, no que tern de mais natural,
na aparencia, ou seja, nas dimens6es (volume, tamanho, peso, etc.) e nas formas (redondas
ou quadradas, rigidas ou flexiveis, retas ou encurvadas, etc.) de sua conformac;ao vislvel
em que se exprime de inumeros modos uma verdadeira relac;ao com a corpo, au seja, a
maneira de trata-Io, cuidar dele, alimenta-lo, sustenta-Io, que e reveladora das disposic;6es
mais profundas do habitus: com efeito, a distribui,ao entre as classes das propriedades
corporais e determinada, por urn lado, atraves das preferencias em materia de consuma

alimentar que, por sua vez, podem perpetuar-se para alem de suas condic;6es sociais de
produc;ao - como e a caso, em outras areas, de urn sotaque, da maneira de andar, etc. _21 e,
par outro, e claro, atraves dos usos do corpo no trabalho e no lazer que sao solidarios com
tais condi\6es.

A media,ao pela qual se estabelece a defini,ao social dos alimentos convenientes
nao e somente a representac;ao quase consciente da configurac;ao aprovada do corpo
percebido e, em particular, de sua grossura ou finura. Ii, de forma ainda mais profunda,
todo 0 esquema corporal e, especialrnente, a maneira de posicionar 0 corpo no ato de
comer que esta na origem da selec;ao de determinados alimentos. Assim, 0 motivo pelo
qual as classes populares consideram 0 peixe, por exemplo, coma urn alirnento pouco
conveniente para os hornens nao e somente par sua leveza, por sua incapacidade de
sustentar a corpo e por ser confeccionado, de fato, por razoes higienicas, au seja, para
os doentes e para as crian\as, mas tambern por fazer parte, ern companhia das frutas 
salvo, as bananas - dessas coisas delicadas que nao podem ser manipuladas por maos de
homem e diante das quais 0 homem e como uma crianc;a (ao assurnir 0 papel materno,
a exemplo do que faz em todos os casos semelhantes, a mulher ficar' encarregada de
preparar 0 peixe no prato ou descascar a pera); e, sobretudo, por sua exigencia em ser
comido de urn modo que, em todos os aspectos, contradiz a maneira propriamente
rnasculina de corner, ou seja, com moderac;ao, em pequenas doses, mastigando lentarnente
com a parte dianteira da boca e na ponta dos dentes - tratando-se das espinhas. Fica
comprometida totalmente a identidade masculina - 0 que se chama a virilidade - nestas
duas maneiras de comer: na ponta dos labios e par pequenas doses, como as mulheres a
quem convern debicar; ou com a boca cheia, grande apetite e pedac;os enorrnes, como
convern aos homens. Do mesma modo que ela esta comprometida nas duas maneiras,
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perfeitamente horn610gas, de falar: com a parte dianteira da boca ou com toda a boca e,
em particular, 0 fundo da boca, a garganta (segundo a oposic;:ao, ja anotada alhures,
entre a boca, a boca delicada, a boca de labios delgados e que se conserva fechada, par
urn lado, e, por outrO, a goela, ser falador e insolente, berrar, xingar e, tam bern,
empanturrar~se demais). Esta oposic;:ao encontrar-se-ia em todos os usos do corpo e, em
particular, nos mais insignificantes na aparencia; neste aspecto, eles estao predispostos
a servir de dito popular em que estao depositados os val ores mais profundos do grupo e
suas "crenc;:as" mais fundarnentais. Seria facil mostrar, por exemplo, que as leni;os de
papel - seu uso exige que se pegue no proprio nariz com delicadeza, sem apertar demais
e a pessoa assoa-se, de algum modo, na ponta do nariz, par pequenos toques - estao
para 0 grande lenc;:o de pano, no qual a pessoa sopra com forc;:a, de uma s6 vez, e fazendo
urn grande ruido, franzindo os olhos com 0 esfori;o e segurando bern 0 nariz com os
dedos da mao, 0 que 0 riso contido em suas manifestai;oes visiveis e sonoras e para 0

riso a bandeiras despregadas que se serve de todo a corpo, franzindo 0 nariz, abrindo
bern a boca e respirando bern fundo ("rachou de rir"), como que para ampliar ao maximo
uma experiencia que nao suporta ficar contida e, antes de mais nada, porque deve ser
compartilhada, portanto, claramente manifestada it intenc;:ao dos outros. E a filosofia
pratica do corpo masculino como uma especie de potencia, grande, forte, com
necessidades enormes, imperiosas e brutais, que se afirma na maneira masculina de
portar 0 corpo e, em particular, diante dos alimentos, encontra-se tambern na origem da
divisao dos alimentos entre os sexos, divisao reconhecida, tanto nas praticas quanta no
discurso, pelos dois sexos. Compere aos homens dispor de urn maior volume de bebida
e de comida, alem de alimentos mais fortes, condizentes com sua imagem. Assim, no
aperitivo, as homens serao servidos duas vezes - inclusive, ainda mais vezes, tratando~

se de uma festa - em doses bern medidas e em copos grandes (0 sucesso do aperitivo
Ricard ou Pernod deve-se, em grande parte, ao fato de que se frata de uma bebida, ao
mesmo tempo, forte e abundante - nada a ver com 0 conteudo de urn "dedal"); alom
disso, eles deixarao os tira~gostos (salgados, amendoins, etc.) para as criani;as e para as
mulheres que bebem urn golinho ("temos de poupar nossas pernas") de urn aperitivo
preparado por elas pr6prias - cujas receitas trocam entre si. Do mesmo modo, nas
entradas, os produtos de salsicharia sao, de preferencia, para os hornens e, em seguida,
o queijo (que sera tanto mais apropriado para eles quanto mais forte for), enquanto os
ingredientes crus sao destinados, sobretudo, as mulheres, como a salada: uns e outms
voltadio a servir-se ou compartilharao as sobras das travessas. A carne, alimento nutritivo
par excelencia, forte e fornecedora de fori;a, vigor, sangue, saude. e 0 prato dos homens
que tern direito a repetir, enquanto as mulheres servem-se apenas de uma pequena
pori;ao: em vez de significar, propriamente falando, de uma priva~ao, trata-se
simplesmente de perda de apetite por algo que pode fazer falta aos outros e, em primeiro
lugar, aos homens, ou seja, os destinatarios por definii;aO da carne; assim. sentem-se
gratificadas par nao terem vivenciado tal situac;:ao como uma privac;:ao. Alem disso, elas
nao tern 0 gosto por alimentos pr6prios de homem que, sendo considerados nocivos ao
serem absorvidos em grandes quantidades pelas mulheres - por exemplo, comer carne
demais faz "0 sangue ferver", fornece vigor anormal, provoca espinhas, etc. -, podem
ate meSillO suscitar uma especie de nojo.
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Ter 0 fisico apropriado ao desempenho da profissao
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As diferen~as de pura conforma~ao sao reduplicadas e, simbolicamente,
acentuadas pelas diferen~as de atitude, diferen~as na maneira de portar 0 corpo, de
apresentar-se, de comportar-se em que se exprime a rela~ao com 0 mundo social. A
esses itens, acrescentam-se todas as corre~6es intencionalmente introduzidas no
aspecto modifid.vel do corpo, em particular, pelo conjunto das marcas relativas a
cosmetica - penteado, maquiagem, barba, bigode, sui~as, etc. - au ao vestuario que,
dependendo dos meios economicos e culturais suscettveis de serem investidos ai, sao
outras tantas marcas sociais que recebem seu sentido e seu valor de sua posi~ao no
sistema de sinais distintivos que elas constituem, alem de que ele proprio ehomologo
do sistema de posi~6es sociais. Portador de sinais, 0 corpo e tambern produtor de
signos que sao marcados em sua substancia perceptivel pela rela~ao com 0 corp0: e
assim que, atraves da maneira de posicionar a boca ao falar ou de assentar a voz, a
valoriza~iio da virilidade pode determinar totalmente a pronuncia das classes populares.
Produto social, 0 corpo - unica manifesta~ao sensivel da "pessoa" - e comumente
percebido como a expressao mais natural da natureza profunda: nao ha sinais
propriamente "fisicos"; deste modo, a cor e a espessura do batom ou a configura~ao de
uma mimica, assim como a forma do rosto ou da boca, sao imediatamente lidas como
indices de uma fisionomia "moral", socialmente caracterizada, ou seja, estados de
animo "vulgares" au "distintos", naturalmente "naturais" au natural mente
"cultivados". Os sinais constitutivos do carpo percebido, produtos de uma fabrica~iio

propriamente cultural, cujo efeito consiste em distinguir as grupos no que diz respeito
ao grau de cultura, au seja, de distancia anatureza, parecem estar baseados na natureza.
a que se chama apresenta~ao, au seja, a maneira legitima de posicionar 0 corpo e
apresenta~lo, e espontaneamente percebida como urn indice de conduta moral e
constitui a fato de deixar ao corpo a aparencia "natural" como indice de displicencia,
de abandono culpavel it [adlidade.

Assim, delineia-se urn espa~o dos corpos de classe que, salvo as acasos biol6gicos,
tende a reproduzir, em sua l6gica especifica, a estrutura do espa~o social. E nao e por
acaso, portanto, que as propriedades corporais sao apreendidas atraves dos sistemas
sociais de classifica~ao que, alias, dependem da distribui~ao, entre as classes sociais,
das diferentes propriedades: as taxinomias em vigor tendem a opor, hierarquizando-as,
as propriedades mais frequentes entre os dominantes - ou seja, as mais raras - e as mais
freqiientes entre os dominados.22 A representa~ao social do pr6prio corpo com a qual
cada agente deve contar, e desde a origem, para elaborar a representa~ao subjetiva de
seu corpo e de sua hexis corporal e assim obtida pela aplica~ao de urn sistema de
c1assifica~ao social, cujo principio e 0 mesmo dos produtos sociais ao qual ele se aplica.
Assim, os corpas teriam todas as possibilidades de receber urn valor estritamente
proparcionado a posi~ao de seus possuidores na estrutura da distribui~ao das outras
propriedades fundamentais se a autonomia da logica da hereditariedade biologica em
rela~aa a 16gica da hereditariedade social nao atribuisse, as vezes, aas mais desprovidos,
sob todas as outras rela~6es, as propriedades corporais mais raras, por exemplo, a beleza
- que, as vezes, e designada como "fatal" par constituir uma ameac;a para as hierarquias
- ese, inversamente, os acidentes da biologia nao privassem, as vezes, as "grandes" dos
atributos corporais de sua posic;ao, tais como a carpulencia ou a beleza.

183A Distiw;;ao

~----------------

E
:::l

'CU
~

E
E
OJ

~
o

"0
CU
c
~

2"
c
OJ
E
cu
'"



184

Sem cerimonia OU faita de educa~ao?

Portanto, fica claro que 0 gosto em materia alimentar nao pode ser completamente
autonomizado das outras dimens6es da rela~ao com a mundo, com as outros e com 0

proprio corpo, em que se realiza a filosofia pnitica caracteristica de cada classe. Para
comprova-Io, deveria ser promovida a compara~ao sistematica entre a maneira popular e a
maneira burguesa de tratar da alimenta~ao, de servi-la, apresenta-la e oferece-Ia, que e
infinitamente mais reveladora do que a propria natureza dos produtos em questao 
sobretudo, quando se ignora, asemelhan~a do que ocorre com a maior parte das pesquisas
de consumo, as diferen,as de qualidade. Trata-se de uma analise dificil ja que cada urn dos
estilos de vida so pode ser pensado, realmente, em rela,ao ao outro que esua nega,ao
objetiva e subjetiva, de modo que 0 sentido das condutas pode passar do "a favor" para 0

"contra" de acordo com 0 ponto de vista segundo 0 qual for apreendido e conforme forem
inscritas significa~6es populares au burguesas na leitura de paJavras comuns- por exemplo,
"maneiras" - que deverao ser utilizadas para nomea-las.

Epossivel imaginar as mal~entendidosque podem resultar da ignonlncia deste
mecanismo em todas as pesquisas por questionario que sao sempre trocas de palavras.

A fortiori, quando se visa coletar julgamentos sabre palavras au suscitar rea~6es a partir
de palavras (a semelhan~a do "teste etico" segundo a qual todos as entrevistados
dispunham da mesma lista de adjetivos para caracterizar urn amigo, urn vestuario au a
decora~ao ideal de uma casa): neste caso, as respostas registradas sao realmente definidas
em rela~ao a estimulos que, para alem de sua identidade nominal (a das palavras
propostas), variam em sua realidade percebida, portamo, em sua eficacia pratica, segundo
os pr6prios prindpios de varia~ao (e, para come~ar, a classe social), cuja pretensao consiste
em avaliar sua eficiencia - 0 que leva a encontros totalmente desprovidos de sentido
entre classes opostas. as grupos investem-se inteiramente, com tudo 0 que os op6e aos
outros grupos, nas palavras comuns em que se exprime sua idemidade social, au seja,
sua diferen~a. Sob sua aparente neutralidade, palavras tao comuns - por exemplo, pnitico,
sabrio, limpo, funcional, engra~ado, delicado, intimo, distimo - estao, assim, divididas
contra elas mesmas, seja porque as diferentes classes atribuem-Ihes sentidos diferentes
ou, entao, 0 mesmo sentido e, neste caso, conferem valores opostos as coisas nomeadas:
assim, em rela~ao ao vocabulo caprichado tao fortemente assumido par aqueles que 0

levam a exprimir seu gosto pelo trabalho bern feito e bern acabado, ou a aten~ao urn
tanto meticulosa prestada apropria aparencia externa que ele evoca - sem duvida, para
aqueles que 0 rejeitam -, 0 rigor urn tanto estrito ou acanhado que percebem no estilo
de vida pequeno-burgues; ou, ainda, em rela~ao a palavra engrapdo, cujas conota~6es

sociais associadas a uma pronuncia, uma elocuc;:ao socialmente marcame, de preferencia,
burguesa ou esnobe, entram em contradic;:ao com os valores manifestados, deixando na
confusao aqueles que haveriam de reconhecer-se, com toda a certeza, em urn equivalente
popular, tal como bidonnant, marrant au rigolo; au, ainda, em rela~ao apalavra s6brio

que, aplicada ao vestuario au adecorac;:ao de uma casa, pode receber significa~6es

radicalmente diferentes, conforme e utilizada para exprimir as estrategias esteticas
prudentes e defensivas do pequeno artesao, 0 ascetismo estetizante do professor ou °
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gosto pela austeridade no luxo do grande burgues de velha cepa. Como vemos, toda
tentativa para produzir urn organon etico comum a todas as classes esta, antecipadamente,
condenada ao fracasso, a menos que, a semelhanc;a do que ocorre com toda a moral ou
religHio "universal", se sirva sistematicamente do fato de que, alem de ser comum as
diferentes classes, a Ifngua e, ao mesmo tempo, capaz de receber sentidos diferentes 
ou, inclusive, opostos - nos seus usos particulares, ate mesmo, antagonistas.

A prop6sito das classes populares, seria possivel falar de comer sem formalidades,
do mesmo modo que se diz falar sem papas na lingua. A refei,ao ecolocada sob 0 signo da
abundancia - que nao exc1ui as restrit;6es e os limites - e, sobretudo, da liberdade: sao
preparados pratos "elasticos" e "em fartura", tais como as sopas e os molhos, as massas
ou as batatas (quase sempre, associadas aos legumes) e que, servidas com uma concha ou
colher, evitam a preocupa~ao de ter de medir e contar - ao contrario de tudo 0 que tern de
ser fatiado, por exemplo, os assados. 23 Esta impressao de abundancia - que e de regra nas
ocasi6es extraordinarias e que vale sempre, nos limites do possivel, para os homens, cujo
prato eservido duas vezes ate a beirada (privih~gio que marca 0 acesso do jovem ao estatuto
de homem) - tern, freqiientemente, como contrapartida, nas ocasi6es habituais, as restri~6es

que, muitas vezes, as proprias mulheres se imp6em - servindo-se de uma pon;ao para
duas pessoas au comendo as sobras da vespera; par sua vez, 0 acesso das mo~as ao estatuto
de mulher fica marcado pelo fato de que elas come,am a se privar. Faz parte do estatuto do
homem comer e comer bern - assim como de beber bern: jnsiste~se, particularmente, com
eles, para que consumam invocando a principio de que "nada deve ficar no prato"; alias, a
recusa tern algo de suspeito. No domingo, enquanto as mulheres, sempre de pe, estao
ocupadas em servir, em retirar as (oisas da mesa e em lavar a lou~a, os homens, ainda
sentados, continuam bebendo e comendo. Como estas diferen~as bastante marcadas entre
os estatutos sociais (associados ao sexo ou aidade) nao sao acompanhadas por qualquer
diferencia,ao pr'tica (tal como a divisao burguesa entre a sala de jantar e a copa na qual
comem os domesticos e, as vezes, as crian~as), tende-se a ignorar a preocupa~ao em seguir
a ordem estrita da refei~ao: assim, tudo pode ser colocado em cima da mesa, praticamente,
ao mesmo tempo - tendo como virtude, igualmente, a economia de deslocamentos - de
modo que as mulheres podem ja estar na sobremesa com as crian~as que, por sua vez,
carregam 0 prato para diante do televisor, enquanto os homens ainda estao terminando 0

prato principal ou 0 "jovem", que chegou atrasado, engole a sopa. Mesmo que possa ser
percebida como desordem ou displicencia, esta Iiberdade est. bem adaptada as
circunstancias. Em primeiro lugar, garante a economia de esfor~os, alias, procurada
propositalmente: como a participac;ao dos homens nas tarefas domesticas esta excluida 
e, acima de tudo, pelas mulheres que sentir-se-iam desonradas em ve-Ios desempenhar
um papel excluido de sua defini,ao - 0 lan,ar mao de qualquer recurso evantagem para
minirnizar "os gastos". Assim, no bar, os homens podem contentar-se com uma so colher
de cafe que, depois de sacudida, eentregue ao vizinho para que, por sua vez, ele "mexa seu
a~ucar" . No entanto, tais econornias de esfor~os sao aceitas simplesmente porque a pessoa
se sente e deseja se sentir como se estivesse entre amigos, em casa, em familia, 0 que
exclui precisamente fazer fita: por exemplo, para economizar os pratos de sobremesa,
pode-se tirar - exibindo urn aspecto brincalhao para mostrar que se trata de uma
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transgressao "permitida" - material, ao acaso, do armario destinado as confeitarias; assim,
o vizinho convidado para a sobremesa recebera tambem seu pedac;:o de papelao (alias,
apresentar-Ihe urn prato equivaleria a excluf-lo) como urn testemunha de nossa
familiaridade a seu respeito. Do mesma modo, nao ha troca de pratos para servir os
diferentes ingredientes. a prato da sopa, que e limpo com urn peda,o de pao, pode ser
utilizado, assim, ate 0 fim da refeic;:ao. A dona da casa nao deixara de propor a "troca de
pratos", afastando a cadeira com uma das maos enquanto a outra tenta pegar 0 prato do
vizinho; no entanto, todo 0 mundo fica indignado ("afinal, tudo se mistura no estomago")
e sua insistencia daria a impressao de que ela pretende exibir sua louc;:a - 0 que the e
permitido ao tratar-se de urn presente que acaba de receber - ou considera seus convidados
como estranhos, a semelhanc;:a do que, as vezes, se faz conscientemente com intrusos au
parasitas - conhecidos, precisamente, pelo fato de nunca "retribufrem 0 convite" - perante
os quais se pretende manter distancia, trocando os pratos apesar de seus protestos, deixando
de sorrir diante de suas brincadeiras ou repreendendo a atitude das crianc;:as ("Nao tern
importancia! Deixem-nas em paz, elas podem perfeitamente... ", dirao os convidados; "Ja
e tempo de saherem comportar-se" responderao os pais). A raiz comum de todas essas
"permiss6es" assumidas pela pessoa e, sem duvida, 0 sentimento de que ela nao vai impor
a si mesma controles, obrigac;:6es, restric;:6es deliberadas - menos ainda em materia de
alimentac;:ao que e uma necessidade primaria e uma desforra -, alem de ser, no pr6prio
amago da vida domestica, 0 unico refugio de liberdade uma vez que, por todos os lados e
no tempo restante, ela continua submetida a necessidade.

Ao "comer sem formalidades" popular, a borguesia opoe a preocupa,ao em comer
nos conformes. Assim, em primeiro lugar, trata-se de respeitar ritmos que implicam
expectativas, atrasos, reservas: nunca se deve dar a impressao de precipitar-se sobre a
comida; s6 se comec;:a a comer, depois que todos estiverem servidos; ao servir-se dos
alimentos, e ao retoma-los uma segunda vez, a pessoa deve proceder com discric;:ao. Os
pratos sao apresentados em determinada seqilencia, excluindo-se qualquer coexistencia
de alimentos que devem estar separados pela ordem estrita da refeic;:ao, tais como assado
e peixe, queijo e sobremesa: por exemplo, antes de servir a sobremesa, retira-se tudo 0

que se encontra em cima da mesa, inclusive, 0 saleiro, alem de serem varridas as migalhas.
Esta maneira de introduzir 0 rigor da regra, ate mesmo, no cotidiano - 0 homem faz a
barba e veste-se, todos os dias, de manha, e nao apenas para "sair" -, de excluir 0 corte
entre dentro e fora de casa, entre 0 cotidiano e a extracotidiano (associado, para as classes
populares, ao fato de endomingar-se), nao se explica somente pela presen,a, no amago do
mundo familiar e bern conhecido, desses estranhos que sao os domesticos e os convidados,
mas e a expressao de urn habitus de ordem, conduta e reserva que nao poderia ser abdicado.
E tanto menos que a relac;:ao com os alimentos - a necessidade e 0 prazer primarios par
excelencia - e apenas uma dimensao da relac;:ao burguesa com 0 mundo social: a oposic;:ao
entre 0 imediato e 0 diferido, 0 facil e 0 diffcil, a subsrancia ou a func;:ao e a forma, que se
exprime af de maneira particularmente impressionante, encontra-se na origem de qualquer
estetizac;:ao das praticas e de toda estetica. Atraves de todas as formas e de todos os
formalismos que se encontram impostos ao apetite imediato, 0 que e exigido ~ e inculcado
- nao e somente a disposic;:ao de disciplinar 0 consumo alimentar pela adoc;:ao de uma
forma que e tambern uma censura amavel, indireta, invisfvel - totalmente oposta a
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imposiyao brutal de priva~6es -, alem de ser parte integrante de uma arte de viver; deste
modo, 0 fato de comer nos conformes e, por exemplo, a maneira de prestar homenagem
aos anfitri6es e adona da casa, cujos cuidados e trabalho sao levados na devida considerayao
ao ser respeitada a ordem rigorosa da refeiyao. Mas etamhem uma verdadeira relayao com
a natureza animal, com as necessidades primarias e com 0 vulgar que se manifesta ai sem
restriy6es; e a maneira de negar 0 consumo em sua significayao e sua funyao primarias,
essencialmente comuns, transformando a refeiyao em uma cerim6nia social, em uma
afirmayao de conduta etica e de requinte estetico. A maneira de apresentar a alimentayao
e de consumi-Ia, a ordem da refeiyao e a disposiyao dos lugares, estritamente diferenciados
segundo a seqUencia das iguarias e dispostos para agradar a vista, a propria apresentayao
dos pratos, considerados tanto em sua composiyao segundo a forma e a cor a maneira de
obras de arte, quanto em sua simples substancia consumivel, a etiqueta orientando a
conduta, a atitude, a maneira de servir ou de se servir e de utilizar diferentes utensilios, a
distribuiyao dos convidados, submetida a principios bastante estritos, mas sempre
eufemisticos, de hierarquizayao, a censura imposta a todas as manifestayoes corporais do
ato (como as midas) au do prazer de comer (como a precipita<;iio), a pr6prio requinte das

coisas consumidas, cuja qualidade prevalece em relayao aquantidade - eis 0 que everdadeiro
tanto para 0 vinho, quanto para as iguarias -, todo este expediente de estilizayao tende a
deslocar a enfase da substancia e a funyao em direyao a forma e amaneira; por conseguinte,
i: negada au, melhor ainda, denegada a realidade, grosseiramente material, do ato de
consumo e das coisas consumidas ou, 0 que da no mesmo, a grosseria vilmente material
daqueles que se abandonam as satisfay6es imediatas do consumo alimentar, forma por
excelencia da simples aisthesis. 24

Em uma tabela sin6tica, foram reunidos os principais resultados de uma pesquisa
extremamente rica (EC., XLIII) sobre a arte de receber que permite corroborar e conferir
maior precisao a tais analises. Em primeiro lugar, observa-se ai que, na classe operaria,
o universo das trocas de convites improvisados ou organizados e circunscrito afamilia e
ao universo das pessoas amigas que podem ser tratadas "como se fossem da familia" e
com quem e possivel "semir-se em familia", enquanto as rela~6es propriamente ditas,
no sentido de relay6es profissionais, liteis na profissao, aparecem no nivel das classes
medias e caracterizam, sobretudo, a classe dominante. Como testemunho desta liberdade,
o fata de que 0 convite edirigido, sobretudo, para tomar cafe, sobremesa ou aperitivo 
ao passo que, no outro extremo do espa<;:o social, convida-se, de preferencia, para tomar
cha, almo<;:ar au jamar, ou para uma ida ao restaurante. Se existe a preferencia em limitar
os convites improvisados a tomar 0 aperitivo ou 0 cafe e porque se evita a convidar "pela
metade" e caloca-se 0 ponto de honra em "fazer bern as coisas", excluindo as "solu<;:6es
praticas" - sugeridas pelos semanarios femininos - destinadas a permitir uma economia
de esfor<;:os, como 0 bufe ou 0 prato unico.2S Esta recusa dos fingimentos - pretende-se,
antes de mais nada, que os convidados tenham comida suficieme e pratos bern preparados;
e, secundariamente, que nao fiquem entediados - torna-se ainda mais bern visivel na
analise cia composi<;:ao das refei<;:6es oferecidas. Os operarios entendem que a refei<;:ao
comporta todos os elementos considerados como constitutivos de uma verdadeira refei<;:ao,
desde a aperitivo ate a sobremesa - ao passo que, nas outras classes, aceita-se, com
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I Tabela 19 - Varia,6es das maneiras de receber (F. C., XLlll)

openirios

empregados
quadros
medios

quadros,
industr..

prof liberais

g J g

reserllam seus convites improvisados:
- para a familia mais proxima 51,7 34,7 32,5
- para os arnigos intimas 20,9 35,9 33,2
- para os amigos dos filhos 2.8 3,4 8,3
- para as reJa<;6es profissionais 1,9 3,1 4,2

reservam seus convites, feitos com antccedencia"
- para a familia mais proxima 41,2 33,1 30,2
- para as rela<;6es profissionais 2.6 8.4 18,9

convidam varias vezes, ou frequentemente, para:
- 0 cafe 49,2 48,4 38,2
- a sobremesa 23,7 24,7 15, ]
- 0 jantar 51,3 67,8 70,2

fazem convites improvisados para:
- 0 aperitivo 52,8 46,3 39,2
- a refel<;ao 23,9 31,9 40,0

o mais imponante nos com'iles improvisados:
- iguarias caprichadas 10,1 5.9 9,4
- muita com ida 33,6 28,4 26,0
- ninguem fica entediado 33,4 46,6 47,9

preferem ofcreeer ao convidado:
- um bufe ou um prato unico 19,4 25,3 26,1
- um verdadeiro carda-pio 77,2 71,6 70,9

por ocasiiio do convite, utilizam (regul. e muitas vezes):

- baixela de prata 27,8 40,7 61,S
- copos de cristal 29,3 49,7 57,3
- baixela de porcelana 39,6 46,3 60,0
- copos comuns 84,8 56,5 55,4
- louo;a de barro vidrado 60,6 55,9 54.8

gostam que os convidados estejam;
- elegantes 10,8 15,9 30,6
- com traje de passeio 79,7 70,9 58,5
- sejam posicionados por eles 29,7 31,3 46,0
- escolham seu lugar 65,7 63,1 46,8

preferI'm;
- separar os casais 22,8 35,0 50,6
- nao separa-Ios 26,0 38,4 26,0

aceitam as crian~as (em med., com idade min.):
- na refei~iio 6,5 7,5 8,8
- no final do dia 10,9 11,9 12,9
- na conversa~ao 12,0 12,2 12,1

recebem dos convidados:
- florI'S 41,8 56,3 68,3
- sobremesa 24,6 16,6 9,8
- vinhos 18,6 16,9 14,0

ao receberem os convidados, gostam de:
- musica de fundo 48,1 56,6 57,7
- assistir TV 14,4 4.7 4,2
- cantar no final da refei~ao 64,9 55,3 45,3
- or anizar '0 os 66,4 59,7 50.9

Leitura desta tabela: 51,7% dos opef<1rios reservam seus convites improvisados para a familia mais proxima
e 20,9% para os amigos intimos, etc.; enquanto 34,7% dos empregados e quadros medios reservam as
convites para a farnflia mais proxima e 35,9% para os amigos intimos, etc. Para cada questao, 0 total das
porcentagens pode ser inferior ou superior a 100: com efeito, os entrevistados tiveram a possibilidadc de
apontar mais de uma das escolhas propostas ou, pelo contnirio, rejeitarem todas. Em negrito, esta indicada
a mais elevada tendenda no interior de cada linha.
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maior freqiiencia, "simplificar", suprimindo a entrada, a salada ou a sobremesa.16 A
primazia conferida asubstancia em relac;ao aforma faz com que, se houver ocasiao de
"simplificar", tal operac;ao s6 podera ocorrer na ordem da forma, das maneiras,
consideradas como nao-essenciais, puramente simb6licas. Pouco importa que 0 servic;o
de mesa seja ordinaria se a refeic;ao e extra~ordiml.ria: eis 0 que se gosta de proclamar e
urn grande numero de reflex6es rituais incidem sobre este tema. Pouco importa que os
convidados nao estejam dispostos segundo as formas, nem disponham do traje de rigor.
Pouco importa que se verifique a interferencia das crianc;as em uma refeic;ao que nada
tern de urn ritual - contanto que evitem intervir na conversac;ao que e urn neg6cio de
adultos. Nao tendo a religiao das formas, pode-se assistir a urn programa de televisao,
tamar a iniciativa de cantar uma canc;ao no final da refeic;ao au, ate mesmo, organizar
jogos: ainda, neste aspecto, como a fun~ao e claramente reconhecida - "estamos, aqui,
para nos divertir" -, as pessoas empenham-se em realiza-la, servindo-se de todos as
recursos disponiveis - bebidas, jogos, hist6rias engrac;adas, etc. - para fazer a festa. E 0

primado da substancia em relac;ao aforma, a recusa da denegac;ao implicada no fata de
adotar formas, exprime-se ainda no conteudo dos bens trocados por ocasiao das recepc;6es:
as flores que tern a ver com 0 gratuito, a arte, a arte pela arte - gosta-se de brincar com
o fata de que "isso nao se come" - sao relegadas em beneficia dos alimentos terrestres,
vinhos ou sobremesas, alias, presentes "que dao sempre prazer" e que podem ser
oferecidos sem cerimonia em nome de uma representac;ao realista do custo da refei~ao,

assim como da vontade - considerada como natural e aceita de comum acordo - de
contribuir para reduzi-los.

Seria passlvel engendrar, de novo, tadas as oposi~6es entre as duas maneiras
antagonistas de tratar a alimenta<;:ao e 0 ato de comer a partir da oposi<;:ao entre a forma e a
substancia: em urn caso, a alimenta<;:ao e reivindicada em sua verdade de substc1ncia nutritiva
por sustentar a corpo e fornecer energia (0 que tende a privilegiar os alimentos pesados,
gordurosos e fortes, cujo paradigma e a carne de porco, gordurosa e salgada, antitese do
peixe, magro, leve e insosso); no outro caso, a prioridade atribuida a forma (por exemplo, do
corpo) e as formas leva a relegar, para 0 segundo plano, a busca da energia e a preocupa,ao
com a substc1ncia, reconhecendo a verdadeira liberdade na ascese eletiva de uma regra prescrita
para si mesmo. E mostrar que duas vis6es antagonistas do mundo, dois mundos, duas
representa<;:6es da excelencia humana estao confinadas nesta matriz: a substancia - au a
materia - e 0 que e substancial, no sentido primeiro de nutritivo, mas tambem de real, par
oposi,ao a tadas as aparendas, todos os (belos) gestos, em resumo, tudo 0 que e, como se
diz, puramente simb6lico; ea realidade contra a imita<;:ao, 0 simile, a poeira nos olhos; ea
botequim sem boa aparencia, com mesas de marmore e toalhas de papel, mas em que a
dinheiro e bern gasto e ninguem e iludido com falsas promessas como ocorre nos restaurantes
que inventam moda; e 0 ser contra 0 parecer, a natureza ("ele e natural") e 0 natural, a
simplicidade (com a vontade, simplesmente, sem cerim6nia) contra as emhara<;:os, as
aparencias, as trejeitos, as maneiras e as cerim6nias, sempre suspeitos de serem apenas urn
substituto da substancia, ou seja, da sinceridade, do sentimento, do que e sentido e se
comprova par atos; e 0 falar sem papas na lingua e a delicadeza do cora~ao que fazem 0

verdadeiro "cara legal", quadrado, inteiro, honesto, reto, franco, feito de uma s6 pec;.a, por
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oposi,ao a tudo 0 que e pura forma, a tudo 0 que e feito apenas pela forma ("da boca para
fora") e a delicadeza das palavras ("e cortesia demais"); e a liberdade e a recusa das
complicac;6es por oposic,:ao ao respeito das [armas espontaneamente percebidas como
instrumentos de distinc,:ao e poder. Em relac,:ao a estas perspectivas de moral, a estas visoes

do mundo, naD existe ponto de vista neutro: ai code uns veem 0 sem-cerimonioso, a
displicencia, as Dutros enxergam a [alta de cerimonia e de pretensao; para uns, a familiaridade
ea forma mais absoluta de reconhecimento, a abdicac,:ao de qualquer distancia, 0 abandono

confiante, a rela,ao em pe de igualdade; enquanto para outros, aqueles que evitam a
familiaridade, trata-se cia inconveniencia de atitudes demasiado livres.

o realismo popular que leva a reduzir as pratleas averdade de sua fun,ao, a fazer 0

que se faz, a ser 0 que se e ("eu sou assim mesilla"), "sem inventar hist6rias" ("e assim
mesilla"), eo materialismo pnitico que predisp6e a censurar a expressao dos sentirnentos
au a exorcizar a emoc;ao par violencias ou grosserias sao a antitese praticamente perfei ta da

denegac;ao estetica que, por uma especie de hipocrisia essencial - visivel, por exemplo, na
oposic;ao entre a pornografia e 0 erotismo - dissimula, pela primazia conferida aforma, 0

interesse atribuido it func;ao e impele a fazer 0 que se faz como se isso nao tivesse sido feito.

ovisivel e 0 invisivel

No entanto, a alimenta,ao - considerada pelas classes populares como alga da ardem
da substancia e do ser, enquanto ja e percebida, segundo as categorias da forma e do parecer,

pela burguesia que recusa a distinc;ao entre 0 dentro e 0 fora, 0 para si e 0 para outrem, °
cotidiano e 0 extracotidiano - esta, por sua vez, para 0 vestuario na relac;ao entre 0 dentro e
o fora, 0 intimo e 0 exterior, 0 domestico e 0 publico, 0 ser e 0 parecer. E a inversao da
irnportancia atribuida aalimentac;ao e ao vestuario nas classes populares - que consagram a
prioridade ao ser -, enquanto as classes medias manifestam a preocupac;ao em parecer, e°
indicio de uma reviravolta de toda a visao do mundo. As classes populares transformam 0

vestuario em urn uso realista ou, se preferirmos, funcionalista. Ao privilegiar a substancia e
a func;ao em relac;ao aforma, elas desejam a devida compensac;ao, se assim se pode dizer,
para seu gasto, escolhendo algo "que pode durar muito tempo". 19noranda a preocupa,ao
burguesa de introduzir a boa apresenta,ao no universo domestico - lugar da liberdade, do
avental e das pantufas (para as mulheres), do torso nu ou da camiseta (para os homens) -,

elas desleixam a distinc;ao entre a roupa de cima, visivel, destinada a ser vista, e a roupa de
baixo, invisivel ou escondida, ao contrario das classes medias que comec;am a ficar inquietas

- pelo menos, fora de casa e no trabalho (cresce, cada vez mais, 0 numero de mulheres
trabalhadoras) - com sua aparencia externa, incluindo vestuario e cosmetica.

Eassim que, apesar dos limites dos dados disponiveis, encontramos, na ordem do
vestuario masculino - muito mais marcante, em relac;ao ao que a estatistica dos produtos
pode apreender a seu respeito, do que 0 vestuario feminino - 0 equivalente das grandes
oposic;6es constatadas em materia de culinaria. Na primeira dimensao do espac;o, 0 corte
passa - tambern, neste aspecto - entre os empregados e as operarios e, em particular, fica
marcado pela oposic;ao entre a bata cinzenta e 0 macacao azul, 0 sapato social e as mocassins,
os kickersou baskets, ou seja, cal,ado mais descontraido (sem falar do roupao, cujo voiume
de compra e, entre os empregados, da ordem de 3,5 superior ao dos openirios). 0 aumento,
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bastante marcante em quantidade e qualidade, de todas as compras de roupas masculinas
;] resume-se na oposi.;ao entre 0 terno, apanagio do quadro superior, e 0 macacao, marca

distintiva do agricultor ou openhio (com exce.;ao dos artesaos, ele epraticamente ignorado
pelos outros grupos); ou, ainda, entre 0 sobretudo que, sempre mais raro em rela.;ao a
capa feminina, e nitidamente mais utilizado entre os quadros superiores do que nas outras
classes, e 0 casacao ou a jaqueta que sao utilizadas, sobretudo, pelos camponeses e pelos
openirios. A meio caminho, encontram-se os quadros medios que, praticamente, deixaram
de usar urn vestuario de trabalho e, com maior freqilencia, compram ternos.

Entre as mulheres - que, em todas as categorias (salvo os agricultores e assalariados
agricolas), fazem despesas superiores as dos homens (com uma diferen,a particularmente
marcante entre os quadros medios, quadros superiores e profiss6es independentes ou nas
rendas mais elevadas) -, 0 numero de compras aumenta amedida que se sobe na hierarquia
social, de modo que a diferen,a e maxima para as tailleurs e conjuntos (artigos caras),
enquanto emenor para os vestidos e, em particular, para as saias e casacos. Observa-se
entre 0 sobretudo, cujo uso e cada vez mais freqiiente quando se sobe na hierarquia social,
e a capa de chuva que "serve para todas as ocasi6es", uma oposi.;ao analoga aquela que se
estabelece, para as homens, entre a sobretudo e a jaqueta. a usa da bata au do avental
que, nas classes populares, e uma especie de traje de funr;:iio da dona de casa - cresce
fortemente quando se desce na hierarquia social (ao contrario do roupao, praticamente
desconhecido no mundo rural e operario).
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Em media anual, os operanos compram lenyos, camisetas e sungas em

quantidade superior - e meias, meias curtas, p6los, pul6veres, etc. praticamenre em

numero igual - ao que ecomprado pelas Dutcas classes, mas sempre uma quanti dade

menor de pijamas (vestuario que, a exemplo do raupae, e urn atributo tipicamenre

burgues) e de camisas. Em relayao as mulheres, as diferen<;as - entre as classes, em

materia de roupas de baixo, nitidamente marcames pelD seu valor - sao reduzidas em

rela<;ao ao nuroeea de pec;as adquiridas (e, inclusive, invertem-se em relac;ao as

combinac;6es, camisolas, meias, colantes e lenc;os). Ao contnirio, para as mulheres,

assim como para os homens, as compras de roupa de cima creseem em numero e valor

quando se sobe na hierarquia social.

Por sua vez, as oposil;oes transversais sao mais dificeis de apreender pelo faw

de que a pesquisa sobre as condi<;:oes de vida das famflias que permite 0 estudo das

varia<;:oes segundo categorias mais bern definidas limitaMse a levar em considera<;:ao

itens bastante sumarios. Observa-se, todavia, que - praticamente insignifieantes em

rela<;:ao a roupa de baixo - as despesas em materia de vestuario variam bastante

forte mente, no amago da classe dominante, entre as fra<;:oes, e vao aumentando

regularmente desde os professores que mostram 0 menor interesse par este item tanto

em valor absolute quanto em valor relativo (1.523 F por ana, ou seja, 3,7%) aos

industriais e aos grandes comerciantes (4,5%), aos quadros superiores e aos engenheiros

(5,7% e 6,1%), ale os memblOs das profiss6es liberals (4.361 F, Oll seja, 7,6%). Tais

diferen<;:as no valor atribuido a estes instrumentos da apresema<;:ao de si (0 cansuma

de eal<;:ado varia como 0 do vestuario) encontram sua origem nas f6rmulas geradoras

que, em urn estilo de vida particular, retraduzem as neeessidades e as facilidades

caracteristicas de uma condi<;:ao e de uma posi<;:ao, determinando, por exemp]o, 0 valor

e 0 lugar atribuidos avida de rela<;:oes - no menor grau, segundo pareee, entre as

professores, proximos neste aspecto da pequena burguesia; e, no maior grau, entre as

membros das profissoes liberais ou a grande burguesia dos neg6cios, nao isolada pelas

estatisticas - como oportunidade de acumular capital social. No entanto, seria

impossivel caracterizar completamente a forma especifica assumida, neste dominic

particular, pelos prindpios fundamentais de eada estilo de vida sem dispor de deseric;:6es

sutis da quaJidade dos objetos considerados - tais como tecido (por exemplo, os ingleses

associam os tweeds ao "country gentleman"), cor, corte - permit indo apreendcr as

taxinomias utilizadas e as inten<;:6es expressivas que, consciente ou inconscientemente,

sao proeuradas ("jovem" au "classico", "esporte" au "traje a rigor", etc.). No entanto,

tudo permite supor que 0 vestuario ou 0 penteado assumem urn modo cada vez mais

jovem amedida que se veri fica urn afastamento do polo dominante, tomando-se cada

vez mais serio (ou seja, sombrio, austero, classico) amedida que ha uma aproxima<;:ao

desse polo:27 quanta mais jovem, do ponto de vista social- au seja, mais pr6ximo, no

espa<;:o das fra<;:oes, do polo dominado e/ou dos novas setores do espa<;:o profissional

(novas profissoes) - tanto maior sera a afinidade de alguem com todas as novas formas

de vestuario (roupas unisexo da moda chamada junior,. jean, sweat, shirt, etc.) que se

definem par uma recusa das obriga<;:oes e conven<;:6es associadas ao vestuario segundo

os quais urn individuo esta vestido a rigor.
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Tabela 20 - Varia,6es do valor atribuido ao corpo, it beleza e aos cuidados com 0

corpo (F. c., XLIV)

atividade da
profissao do chefI' mulher
de familia entrevistada
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tern urn manequim normalizado superior ao 42 33,7 24,2 20,4 11,4 24,7 17,3
no plano da beleza, juigam-se
abaixo da media 40,2 36,0 33,2 24,2 324,2 31,0

pensam tet a aparencla de mais velhos do que sua idade 13,0 14,0 10,1 7,6 13,6 9,8

nota media atribulda a 51 mesmas pelas
mulheres entrevistadas:
· para as cabelos 5,22 5,47 5,40 5,88 5,47 5,62

· para 0 rosto 5,36 5,53 5,51 5,67 5,54 5,58
· para as olhos 6,18 6,44 6,30 6,48 6,35 6,41
· para a pell' 5,88 5,63 5,64 5,75 5,63 5,74
· para as dentes 5,24 5,45 5,40 5,74 5,40 5,59
· para 0 carpo 5,35 5,78 5,75 5,91 5,76 5,83
· para 0 oariz 5,94 5,48 5,56 5,65 5,41 5,74
· para as maos 5,88 5.99 6,10 5.82 5,78 6,17

muitas, ou algumas. vezes
tern vontade de mudar de aparencia 45,7 60,8 68,2 64,4 60.1 64,6

a beleza:
· depende do cuidado que se tern consigo mesmo 33,7 46.9 52,0 54.7 45.8 53,1
· depende da renda 15,2 18,8 9,2 8,9 16.7 10,3

os cuidados que se tern com sua beleza 75.0 68,8 72,9 74.5 70,1 72,1
aumentam as oponunidades de sucesso
no plano da beleza. elas pre/eririam ser:
· naturais 69,6 69.8 62,8 57.6 68,8 61,6
· requintadas 12,0 15.6 22,9 25.0 16,8 22,3
pensam que a marido prefere uma mulher:

· natural 65,2 65,0 51,4 50.8 60.6 54.1
· requinlada 6,5 8,1 15.1 16,1 10,6 12.3
pensam que epreferivel ser:

· bela 52,2 58.5 59.2 61,9 59.5 58,7
· rica 39,1 35,4 33,5 27,5 32.7 33,9

pensam que epreferivel:

· ser bela 9,8 14.0 17,5 17.4 15,7 14,4
· ter sane 83,7 83,3 76,8 75.8 80,2 80,3

pensam que dissimular sua idade pela
maquiagem enormal 53,3 51.9 62,3 67,8 52,1 63,6

para perder peso. fazem:
· urn regime alimentar 23.9 19,8 28,8 23.3 23,9 23.1
· esporte, ginastica 4,3 8,3 14,0 16,9 10,6 11.8
· urn tratamento com medicamentos 2,2 4,6 3,6 3,0 3,8 3,6
· nada 69,6 71,7 60.6 66.1 68.3 66,4

aprovam 0 recurso ii. cirurgia pl:istica para rejuvenescer 50,0 50.0 56,4 52,0 51.3 53.4

tomam. no minimo. wn banho au uma ducha por dia 9,8 16,9 36.6 43.2 23.2 32,0

maquiam-se todos as dias 12,0 29.6 45,0 54,7 30.1 44,8

nunca, ou raramente, se maquiam 48,9 35.6 21,2 17,3 35.1 22.9

passam mais de meia-hora na higiene pessoal 12.3 45,6 48,9 45,3 42.1 48,2
ou nos cuidados de beleza
maquiam-se para seu moral 4,3 15.9 25,9 27,8 21.0 22,1

vao ao salao de cabeleirelro, pelo menos, 6,5 8,1 16,9 20.8 9,8 13,5

uma vez, de 15 em 15 dias
fazem a limpeza do TOsto. ii. noite:

· com sabonete 34,8 35,4 20,1 15.7 28,1 25,7
· com urn creme, etc. 47,8 59,4 86,0 91,4 67,5 78,8
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o interesse que as diferentes classes atribuem aapresemac;ao de si, a atenc;ao que lhe

prestam e a consciencia que tern dos ganhos que ela traz, assim como os investimemos de
tempo, esforc;os, privac;:6es, cuidados que elas the dedicam, realmente, sao proporcionais as
oportunidades de lucros materiais ou simbolicos que, de uma forma razoavel, podem esperar

como retorno; e, mais precisamente, eles dependem, por urn lado, da existencia de um
mercado de trabalho em que as propriedades cosmeticas possam receber valor (em graus
variaveis, segundo a natureza do ofkio) no proprio exercicio da profissao ou nas relac;:6es
profissionais e, por outro, das oportunidades diferenciais de acesso a este mercado, e aos
setores deste mercado, em que a valorizaC;ao profissional recebe sua maior contribuic;:ao da
beleza e de uma conduta digna. Epossivel verificar uma primeira confirmac;:ao desta

correspondencia entre a propensao para os investimentos cosmeticos e as oportunidades de
lucro na diferenc;a que, em relac;:ao a todos os cuidados corporais, estabelece uma separac;:ao
entre as mulheres que exercem e as que nao exercem urn oficio (e que deve ainda variar
segundo a natureza do trabalho e do meio profissional)" Segundo esta l6giea, eompreende
se que as mulheres das classes populares - que tern menos oportunidades de aces so a uma
profissao e, ainda menos, aquelas profiss6es que exigem a mais estrita conformidade as

normas dominantes em materia de cosmetica corporal - estejam menos conscientes, em
relac;:ao a todas as outras classes, do valor "mercantil" da beleza e, por conseguinte, sejam
muito menos irnpelidas a investir tempo, esforc;os, privac;:6es e dinheiro na estetica do corpo.
Nao e 0 que se passa com as mulheres da pequena burguesia e, sobretudo, da nova pequena
burguesia das profiss6es de apresentac;:ao e de representac;:ao que, muitas vezes, imp6em urn
traje destinado, entre outras func;6es, a abolir todos os trac;os de urn gosto heterodoxo e que

exigem sempre 0 que se designa par comportamento decente no sentido de "conduta digna
e de correc;:ao das maneiras" implicando, segundo 0 dicionario Robert, "uma recusa em
ceder avulgaridade e afaeilidade" (as escolas espeeializadas na formac;ao das reeepeionistas
submetem as moc;:as das classes populares, selecionadas em func;ao de sua beleza "natural",
a uma transformac;:ao radical em sua maneira de andar, sentar, rir, sorrir, falar, vestir, maquiar,
etc)" As mulheres da pequena burguesia interessadas pelos mereados em que as propriedades
corporais podem funcionar como capital para atribuir urn reconhecimento incondicional a
representac;ao dominante do corpo, mas nao disp6em, pelo menos, a seus pr6prios olhos 
e, sem duvida, objetivamente - de urn capital corporal suficiente para obter os mais elevados

ganhos, ocupam, ainda neste aspecto, 0 lugar de maior tensao. Com efeito, a garantia que da
a certeza de seu proprio valor e, em particular, do valor de seu proprio corpo ou de sua
propria linguagem, e intimamente associada aposic;ao ocupada no espac;o social (e, eclaro,
atrajet6ria): assim, a pareela das mulheres que se julgam abaixo da media para a beleza, ou
que pensam ter uma aparencia de mais idosas do que sua idade, decresce muito fortemente
quando se sobe na hierarquia social; do mesmo modo, as mulheres tendem a atribuir-se
notas tanto mais elevadas para as diferentes partes do corpo quanto mais elevada for a
posic;ao ocupada no espac;o social, apesar de nao subsistirem duvidas em relac;:ao ao
concomitante aumento das exigencias. Compreende-se que as mulheres da pequena burguesia

que, em relac;ao ao seu corpo, estao praticamente tao pouco satisfeitas quanta as mulheres
das classes populares (inclusive, sao as mais numerosas a manifestar 0 desejo de mudar de
aparencia e a afirmar seu descontentamento em relac;:ao a diversas partes do carpo) e, ao

mesma tempo, tern muito mais consciencia do que elas em relac;aa a utilidade da beleza,
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reconhecendo, com maior freqiiencia, 0 ideal dominante em materia de excelencia corporal,
fa~am investimentos tao imponantes - em tempo, sobretudo, e em priva~6es- amelhoria
de sua aparencia fisica e manifestem uma adesao tao incondicional a todas as formas de
voluntarismo cosmetico (tal como 0 recurso acirurgia plastica). Por sua vez, as mulheres da
classe dominante obtem do corpo uma dupla certeza: ao acreditarem, a exemplo das pequeno
burguesas, no valor da beleza e no valor do esfor~opara se embelezarem, alem de associarem,
assim, 0 valor estetico com 0 valor moral, elas sentem-se superiores tanto pela beleza
intrinseca, natural, do proprio corpo, quanta pela arte de embeleza-Io e par tudo a que
designam par conduta digna, virtude inseparavelmente moral e estetica, que constitui
negativamente a "natureza" como displicencia. A beleza pode ser, assim, urn dom da natureza
e, ao mesmo tempo, uma conquista do merito, uma gra~a da natureza, por isso mesmo,
justificada, e uma aquisiC;ao da virtude, duplamente justificada, que se opoe tanto ao desleixo
e as facilidades da vulgaridade quanta a feiura.

Assim, a experiencia por excelencia do ucorpo alienado", 0 constrangimento, e a
experiencia oposta, a naturalidade, propoem-se, em tada a evidencia, com probabilidades
desiguais aos membros da pequena burguesia e da burguesia que, atribuindo 0 mesmo
reconhecimento a mesma representa.;:ao da conforma~iio e da atitude legitimas, estao
equipados, de forma desigual, para realiza-lo: assim, as oportunidades de viver a proprio

corpo sob 0 modo da gra~a e do milagre continuado sao tanto maiores quanto maior for a
capacidade corporal em rela.;:ao ao grau do reconhecimento; ou, inversamente, a
probabilidade de experimentar 0 corpo no mal-estar, no constrangimento e na timidez,
sera tanto mais elevada quanta maior for a despropor.;:ao entre a corpo ideal e 0 corpo
real, entre a corpo sonhado e a looking-glass self-como se diz, as vezes - restituido pelas
reac;oes dos outros (as mesmas leis sao validas em relac;ao a linguagem).

o simples fato de que as propriedades corporais mais procuradas - magreza, beleza,
etc. - nao estejam distribufdas, por acaso, entre as classes (por exemplo, a parcela das mulheres
que tern uma altura normalizada superior aaltura modal cresce bastante fortemente quando
se desce na hierarquia social) seria suficieme para excluir que se possa tratar como alienapio
geneTica, canstitutiva do "corpo para 0 outro", a rela~ao que os agentes mantem com a
representa¢o social de seu carpe. ou seja, 0 "corpoalienado" evocado pela ancilise de essencia,
corpo generico, como a "alienac;:ao" que advem a qualquer corpo ao ser percebido e nomeado,
portanto, objetivado pelo olhar e pelo discurso dos outros (cf. ].-P. Sartre, J:Etre et le neant,
Paris, Gallimard, 1943, p. 404-427). 0 "carpo para 0 outro" dos fenomen610gos e, duplarnente,
urn produto social: ele deve suas propriedades distintivas a suas condi.;:oes sociais de produc;:ao;
e 0 olhar social nao e urn poder universal e abstrato de objetivac;:ao. como 0 olhar sartriano,
mas urn poder social que fica sempre devendo uma parte de sua eficacia ao fato de que
encontra, naquele a quem se aplica, 0 reconhecimemo das categorias de percepc;:ao e de
apreciac;:ao que the aplica.

Apesar de nao ser seu monopoHo, as pequeno-burgueses distinguem-se, na sua
experiencia do mundo social, antes de mais nada, pela timidez, ou seja, constrangimento de

quem nao se sente bern em seu corpo e em sua Hnguagem: em vez de formar urn todo com
esses aspectos. ele observa-os, de algum modo, do exterior, com os olhos dos outIOs, vigiando-1__A_D.is.ti.n,.".O 19.s_
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se, corrigindo-se, retratando-se; e, atraves de suas tentativas desesperadas para voltar a
apropriar-se de urn ser-para-o-outro alienado, oferece precisamente a ocasUio a apropria<;ao,
traindo-se tanto por sua hipercorre<;ao quanto por sua falta de jeito. Assim, a timidez
rnanifestada, a cantragosto, pelo carpo objetivado e que se deixa confinar no destino proposto
pela percep<;ao e pela enuncia<;ao coletivas - que se pense nos apelidos e a!cunhas - e
atraic;oada por urn corpo submetido arepresenta<;ao dos outros, inclusive, em suas rea<;6es
passivas e inconscientes (a sensa<;ao de enrubescer). Ao contnirio, anaturalidade, essa especie
de indiferen<;a ao olhar objetivante dos outros que neutraliza seus paderes, sup6e a seguranc;a
fornecida pela certeza de ser capaz de objetivar essa objetiva<;ao, apropriar-se dessa
apropria<;ao, de estar em candi<;6es de irnpor as norrnas da percep<;ao de seu carpo, em
resurno, de dispor de todos os poderes que - apesar de estarern sediados no carpo e de Ihe
pedirem de emprestimo, aparentemente, suas armas especificas, tais como a postura
imponente ou a encanto - the sao essencialmente irredutiveis. Eassim que se deve
compreender 0 resultado da experh~ncia de Dannenmaier e Thumin na qual os individuos,
convidados a avaliar, de memoria, a altura de pessoas conhecidas, tendiam a superestimaAa
na mesma propor<;ao em que era mais importante a autoridade ou 0 prestigio dessas pessoas
para os entrevistados.28 Tudo leva a pensar que a l6gica que irnpele a perceber os "grandes"
como se fossem ainda maiores aplica-se de maneira bastante geral e que a autoridade, seja
de que ordern for, cantern urn poder de sedw;ao que, s6 por ingenuidade, pode ser reduzido
ao efeito de urn servilismo interesseiro. Eis porque a contesta<;ao politica tern recorrido
sempre a caricatura, deforma<;ao da imagem corporal destinada a quebrar 0 encanto e
ridicularizar urn dos principios do efeito de irnposi<;ao da autoridade.

a encanto e 0 carisma designam, de fato, 0 poder de alguns para impor, como
representa<;ao objetiva e coletiva de seus proprios corpas e existencias, a representa<;ao
que tern de si mesmos, assim como para levar 0 outro, a exemplo do que se passa com 0

arnor ou com a cren<;a, a abdicar de seu poder gem'rico de objetivar;:ao a firn de delega-Io
aquele que seria seu objeto e que, assim, encontra-se constituida como objeto absoluto,
sem exterior - ja que ele e outro para si mesmo -, plenamente justificado em sua existencia,
legitimado. 0 chefe carismarico consegue ser para 0 grupo 0 que ele e para si mesmo, em
vez de ser para si proprio, amaneira dos dominados da luta simb6lica, 0 que ele e para 0

outro; ele "faz", como se diz, a opiniao que 0 fabrica; ele constitui-se camo incontornavel,
sem exterior, absoluto, por uma simb6lica do poder que e constitutiva de seu poder ja que
ela perrnite-lhe produzir e irnpor sua pr6pria objetiva<;ao.

Os universos de possiveis estilisticas

Assim, as espa<;os das preferencias relativas aalimenta<;ao, ao vestuario e acosmetica
organizam-se segundo a mesma estrutura fundamental, Oll seja, a do espa<;o social
determinado pelo volume e pela estrutura do capital. Para construir completamente 0

espa<;o dos estilos de vida no interior dos quais se definem os consumos culturais, conviria
estabelecer, para cada classe e fra<;ao de classe, ou seja, para cada urna das configura<;6es
do capital, a formula geradora do habitus que, em urn estilo de vida particular, retraduz as
necessidades e as facilidades caracteristicas dessa classe de condi<;6es de existencia
(relativamente) homogeneas e, feito isso, determinar a maneira como as disposi<;6es do
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habitus se especificam, para cada urn dos grandes dominios da pratica, realizando uma ou
outra das possfveis estilfsticas oferecidas par cada campo: 0 do esporte e 0 da musica, 0 da
alimenta,ao e 0 da decora,ao, 0 da politica e 0 da Iinguagem, e assim por diante, Ao
sobrepor Esses espa~os hom6logos, obter-se-ia uma representa<;ao rigorosa do espa~o dos
estilos de vida permitindo caracterizar cada urn dos tra~os distintivos - 0 usa do bone ou
a pratica do piano - sob as duas rela,6es em que ele se define objetivamente, ou seja: por
urn lado, em reIa<;ao ao conjunto dos tra<;os constitutivos do dominio considerado - por
exemplo, 0 sistema dos penteados -, sistema das possibilidades no interior do qual ele
assume seu valor distintivo; e, por outro, em rela~ao ao conjunto dos trac;os constitutivos
de urn estilo de vida particular - 0 estilo de vida popular - no interior do qual se determina
sua significac;ao social. Assim, por exemplo, para cada novo recem-chegado, 0 universo
das pniticas e dos espetaculos esportivos apresenta-se como urn conjunto de escolhas
previamente determinadas e de possibilidades objetivamente instituidas - tradi,6es, regras,
valores, equiparnentos, tecnicas, simbolos - que recebem sua significac;ao social do sistema
constituido por elas e que ficam devendo, em cada momento, uma parcela de suas
propriedades ahistoria,

E impossivel compreender a ambigliidade social de urn esporte, tal como 0

rugbi que, ainda praticado nas "escolas da elite", pelo menos, na Inglaterra, tornou
se, na Fran<;a, 0 apanagio das classes populares e medias das regi6es ao Sui do rio
Loire - conservando, ao mesmo tempo, alguns baluartes "universitarios", tais como
o Racing ou 0 SBUe -, se nao se tiver em mente a hist6ria do processo que, nas
"escolas da elite" da Inglaterra do seculo XIX, conduz a transmuta<;ao dos jogos
populares em esportes de elite, associados a uma moral e a uma visao do mundo
aristocraticas - fair play, will to win, etc. -, mediante uma mudan<;a radical de sentido
e de fun<;ao totalmente analoga aque afeta, par urn lado, as dan<;as populares ao
assumirem as formas complexas da musica erudita e, par outro, a hist6ria, sem duvida,
ainda pOllco conhecida, do processo de divulga<;ao, aparemado em varios aspectos a
difusao da musica classica au folk pelo disco de vinil que, em urn segundo momenta,
transforma 0 esporte de elite em esporte de massa, nao s6 como espetaculo, mas
tambern como pratica.

As propriedades distribucionais que advem as diferentes pniticas ao serem
apreendidas por agentes detentores de urn conhecimento pratico de sua distribui<;ao entre
agentes que, por sua vez, esHio distribuidos por classes hierarquizadas OU, se preferirmos,
da probabilidade para as diferentes classes de pratica-las, devem muito, com efeito, ao
passado de tais distribui<;6es em razao dos efeitos de histerese: a imagem "aristocnitica"
de esportes, tais como 0 tenis ou a equitac;ao, sem falar do golfe, pode sobreviver a
transforma<;ao - relativa - das condi<;6es materiais do acesso, enquanto a petanque, par
suas origens e seus vinculos populares e meridionais - dupla maldi<;ao - esubsidiaria de
uma significa,ao distribucional bastante proxima daquela atribufda ao aperitivo Ricard
ou a outras bebidas fortes, assim como a todos os alimentos nao s6 baratos, mas tambern
fortes e, segundo se presume, fornecedores de energia por serem pesados, gordurosos e
apimentados,
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19B

No entanto, as propriedades distribucionais nao sao as (micas a serem conferidas
aos bens pela pereep~ao que se tern a seu respeito. Pelo fato de que os agentes apreendem
os objetos atraves dos esquemas de percepc;ao e de apreciac;ao de seus habitus, seria ingenuo
supor que todos os praticantes do mesmo esporte - ou de qualquer outra pnitica - conferem
o mesmo sentido asua pratica au, ate mesmo, praticam, propriamente falando, a mesma
pratica. Seria facil mostrar que as diferentes classes nao estao de acordo em relac;ao aos
ganhos esperados da pratiea do esporte, tratando-se dos ganhos especifieos - propriamente
corporais que nao sao, de modo algum, objeto de discussao relativamente ao fato de serem
reais au imaginarios ja que sao realmente visados, tais como os efeitos sabre 0 corpo
externo (por exemplo, a magreza, a elegancia ou uma musculatura visivel) ou os efeitos

sobre 0 carpo interno (por exemplo, a saude e 0 equilibrio psiquieo) - sem falar dos
ganhos extrinsecos, tais como as relac;6es sociais que podem ser estabelecidas mediante a
pratica do esporte ou as vantagens economicas e sociais que, em determinados casos, tal
pratica pode garantir. E, apesar de existirem casas em que nao ha equivoco em designar a
func;ao dominante da proitica, nao se tern jamais 0 direito de supor que a expectativa das
diferentes classes esperem a mesma coisa da mesma pratica: assim, por exemplo, pode-se
exigir da ginastlea - alias, essa ea demanda popular satisfeita pelo eulturisma - a produ~ao
de urn corpo forte e que exiba sinais exteriores de sua forc;a au, entao, urn corpo saudavel

- essa e a demanda burguesa que encontra satisfac;ao em uma ginastica com func;ao
essencialmente higienica - ou, ainda, com as "novas ginasticas", urn corpo "liberado" 
essa e a demanda caracteristica das mulheres das novas frac;6es da burguesia e da pequena
burguesia. 29 Somente uma analise met6dica das variac;6es da significac;ao e funC;ao atribuidas
as diferentes pratleas esportivas poderia permitir, par urn lada, eseapar as "tipologias"
abstratas e formais baseadas - essa e a lei do genero - na universalizac;ao da experH~ncia

concreta do pesquisador e, por outro, construir a tabela dos tra(:os sociologicamente
pertinentes em funC;ao dos quais as agentes se deterrninam (consciente au
inconscienternente) na escolha de suas praticas esportivas.

o sentido das prAticas esportivas esta tao fortemente associado a freqiiencia e a
antiguidade da prAtica, as condic;6es socialmente qualificadas em que ela se realiza (lugar,
momento, equipamentos, instrumentos, etc.), amaneira de realiza-la (por exempio, a
posic;ao ocupada na equipe, 0 estilo, etc.) que se torna bastame dificii imerpretar a maior

parte dos dados estatfsticos disponiveis, sobretudo, em relac;ao a todas as prAticas com
fane dispersao: por exemplo, a petanque, cujo sentido se altera completamente conforme

for praticada regularmente, em cada fim de semana, em urn terreno apropriado, com
parceiros regulares ou ocasionais, durante as ferias, como brincadeira de improviso, para
divenir as crianc;as; au, mais ainda, a ginastica que difere totalmente segundo se trate da
simples cultura fisica cotidiana ou semanal, praticada em casa, sem equipamentos especiais,
ou da ginastica praticada em uma sala especializada, cuja "qualidade" (e prec;o) varia ainda
segundo as instalac;6es e servic;os que ela oferece (sem falar da ginastica esponiva ou das
diferenc;as entre a ginastica dassica e todas as formas de "nova gimlstica"). Mas, sera que
se pode colocar na mesma dasse, com freqiiencia identica, aqueles que praticam 0 esqui
au 0 tenis, desde a mais tenra idade, e aqueles que tiveram acesso a esta pratica na idade
adulta au, ainda, aqueles que praticam 0 esqui nos periodos de ferias escolares e aqueles
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A for<;:a e a forma

"Eu ja era bastante forte para a minha idade
e, mesmo assim, em tres meses, ganhei 12
em de envergadura de omhro a ombro, 8
em de peito e 3 em de massa muscular nos
bral;os. Erealmente estupendo."

A. Distillf;ao

"A aula de tenis do Presidente Valery Giscard
d'Estaing, Paris, julho de 1978 - A
semelhan<;:a de urn numero crescente de
franceses, 0 presidente Valery Giscard
d'Estaing interessa~se pelo tenis. Para
aperfei<;oar seu estilo, agora, ele tern aulas
regulares, bern cedo de manha, em urn clube
dos sub6rbios de Paris, em cuja quadra [oi
surpreendido par nosso fot6grafo."

199

0 • (J) (J)

~1Y 0
0 0) C "C

ro (J) c ro
~ ro ro E
0 c..>

E~
:J

"Cro ro -ro- 0)0.. ~c .~ :;::;
0)

.0 0)0 'E'C (J)"C
0 .:J , 0)- 0.. ~.~)0 0)0 ro 0)«11:19 ~

0- 0 --0.. (J) 0 0) c
JUJ5iUJ 0) 0 ~ "C 0)
~ (9 0.(9 .... c o ro E0)0)0) c
cQ-_~Q- o (J) 1= ro

Ul



200

que tern as meios de pratica-la a contratempo au, se e que se pode falar assim, a contralugar,
com a esqui fora de pista au a esqui de fundo? De fata, par falta de homogeneidade social
dos praticantes, salvo raras excec;6es, as publicos definidos pela prMica da mesma atividade
funcionam como campos em que a propria definic;ao da pratica legftima esta em jogo: os
conflitos a proposito da maneira legitima de praticar ou das condic;6es, mais au menos
raras, da pratica - creditos, instrumentos, espac;os, etc. - retraduzem quase sempre

diferenc;as sociais na logica espedfica do campo. Assim, determinados esportes que se
"democratizam" podem fazer coincidir - frequentemente, em espac;os OU tempos separados
- publicos socialmente diferentes que correspondem a idades diferentes do esporte
considerado. Deste modo, no caso do tenis, os membros dos clubes privados, praticantes

de longa data que estao mais do que nunca vinculados ao rigor do traje (camisa Lacoste,
short - ou saia - de cor branca, calc;ado especial) e a tudo a que condiz com ele, op6em-se
em todos as aspectos aos novos praticantes dos clubes municipais ou dos clubes de ferias

que fazem ver que 0 ritual do vestuario nao e urn atributa superficial da pratica legftima: 0

tenis que se pratica com bermuda e T-shirt, com agasalho ou, ate mesmo, com sunga e
Adidas e realmente urn outro tenis, tanto na maneira de pratica-lo quanto nas satisfaC;6es
que ele proporciona. Assim, convem evitar a expectativa de quebrar 0 drculo segundo 0

qual, por urn lado, 0 sensa da prMica ilumina a distribuic;ao das praticas entre as classes e,
por outro, essa distribuic;ao ilumina 0 senso diferencial da pratica, segundo as classes, ao
invocar a definic;ao chamada "tecnica": longe de escapar alogica do campo e de suas lutas,
esta tern aver, quase sempre, com aqueles que, a exemplo dos professores de educac;ao

fisica, devem garantir a imposic;ao e a inculcac;ao metodica dos esquemas de percepc;ao e
de ac;ao que, na prMica, organizam as prciticas e sao levados a fundamentar na razao e na
natureza a explicitac;ao, mais ou menos bem-sucedida, dos esquemas prciticos que eles
produzem.

De qualquer modo, basta ter consciencia de que as varia~5es das praticas esportivas,
segundo as classes, referem-se tanto as variac;6es da percep~ao e da apreciac;ao das

vantagens, imediatas ou diferidas, que supostamente elas devem proporcionar, quanto as
variac;6es dos custos econ6micos, culturais e tambem, se eque se pode falar assim, corporais
- maior au menor risco, dispendio fisico mais ou menos importante, etc. -, para

compreender em suas grandes linhas a distIibui~ao das prciticas entre as classes e as fra~6es

de classe. Tudo se passa como se a probabilidade de praticar os diferentes esportes
dependesse, nos limites definidos pelo capital econ6mico (e cultural), assim como pelo
tempo livre, da percep~ao e da aprecia~aodos lucIos e custos intrinsecos e extrinsecos de
cada uma das pniticas em func;ao das disposic;6es do habitus e, mais precisamente, da
rela~ao com 0 proprio corpo que e uma de suas dimens6es. 30 A relac;ao instrumental com

o proprio corpo que as classes populares exprimem em todas as pr;iticas que tern 0 corpo
como objeto ou pretexto - regime alimentar ou cuidados de beleza, relac;ao com a doenc;a
au cuidados com a saude ~ manifesta-se tambern na escolha dos esportes que, alem de
implicarem urn grande investimento de esforc;os, de dificuldade au, ate mesmo, de
sofrimento (tal como 0 boxe), exigem, as vezes, a utiliza9ao do proprio corpo - tais como
a motocicleta, 0 para-quedismo, todas as formas de acrobacia e, em certa medida, todos os
esportes de combate.

Pierre Bourdieu
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o rugbi - que acumula os tra~os populares do futebol (au jogo de bola) e do combate
que utiliza 0 proprio carpo e permite a expressao (parcialmente regulamentacla) cia violencia
fisica e urn usa imediato das qualidades fisicas "naturais" (forc;a, rapidez, etc.) - esta em
afinidade com as disposic;:6es mais tipicamente populares: culto da virilidade e gosto pelas
brigas, dureza no "contato" e resistencia a fadiga e a dor, senso da solidariedade ("os
companheiros") e da festa ("0 terceiro meio-tempo"), etc. 0 que nao impede que ele possa
ser objeto, sobretudo, par parte dos membros das fra~6es dominantes da dasse dominante

- ou de intelectuais que, consciente ou inconscientemente, exprimem seus valores -, de
urn investimento estetico-etico que, as vezes, leva ate a pnitica: a busca de resistencia a
esforc;:o prolongado, 0 culto das virtudes viris mesdado, algumas vezes, de urn estetismo
da violencia e do combate de homem a homem impelem a elevar ao nivel do discurso as
disposic;:6es profundas dos praticantes do primeiro grau que, pouco propensos a verbalizac;:ao
e ateoriza~ao, sao reenviados pelo discurso de enquadramento - aquele dos treinadores,

dos dirigentes e de uma frac;:ao dos jornalistas - adocilidade da forc;:a bruta e submissa (os
"rapazes gentis"), assim como da for~a popular em sua forma autorizada (abnegac;:ao,
dedica~ao ao "coletivo", etc.). No entanto, a reinterpreta~ao aristocr:hica que,
tradicionalmente, estava apoiada nos valores de "bravura", associados ao jogo da "linha de

tres-quartos", encontra seus limites na realidade do rugbi moderno que - sob os efeitos
conjugados de uma racionalizac;:ao da tecnica do jogo e do treino, alem de uma transformac;:ao
do recrutamento social dos jogadores e da ampliac;:ao do publico - atribui a predominancia
a urn jogo de atacantes ao qual se faz men~ao, com uma freqliencia cada vez maior, na
linguagem do mais obscuro trabalho industrial ("pegar no batente") au do sacrificio do

soldado de infantaria ("homens de dever").Jl

Tudo parece indicar que a preocupac;:ao com a cultura do corpo aparece, em sua
forma elementar - ou seja, enquanto culto higienista da saude, muitas vezes, associado a
uma exalta,iio ascetica da sobriedade e do rigor dietetico - nas classes medias (quadros
medias, empregados dos servic;os medicos e, sobretudo, professores primarios e,
particularmente, entre as mulheres dessas categorias, fortemente, feminilizadas) que,
conforme se sabe, mostram-se especialmente ansiosas com a aparencia e, por conseguinte,
com seu corpo para a outIO e, par isso, dedicam-se de maneira particularmente intensiva

a ginastica, 0 esporte ascetico por excelencia ja que se reduz a uma especie de treino
(askesis) pelo treino. Se e conhecido que, de acordo com a demonstra,iio da psicologia
social, a pessoa se aceita tanto melhor quanto mais distraida estiver de si - essa ea propria
definic;:ao de naturalidade -, mais disposta a desviar a atenc;:ao de si mesma, mais capaz de
escapar ao fasdnio por urn corpo proprio possuido pelo olhar dos outIOS - conviria evocar
o olhar de ansiedade interrogativa retornando para si 0 olhar dos outros tao frequente,
atualmente, entre as mulheres da burguesia que nao podem envelhecer - compreende-se
que as mulheres da pequena burguesia estejam dispostas a sacrificar muito tempo e esforc;:os
para terem acesso ao sentimento de serem conformes as normas sociais da apresentac;:ao
de si que e a condi,iio do esquecimento de si e de seu corpo para 0 outro (Re., LX!).

No entanto, a cultura ffsica e todas as praticas estritamente higienicas, tais como a
caminhada au 0 footing, estao vinculadas par outras afinidades as disposic;6es das frac;:6es

mais ricas em capital cultural das classes medias e da classe dominante: na maior parte
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Tabela 21 - Varia<;6es das praticas esportivas e dos julgamentos sobre 0 espOrte
(Ee., XXXVIII)
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assistem bastante, au com fregUl'neia, a
competi<;oes esportivas 20 22 24 I' 16 26 10
assistem pela TV (au escutarn pelo radio) hastante,
au com freqiiencia, a competi<;6es esportivas 50 62 60 60 50 71 47

teriam 0 desejo de que 0 flIho SI' wrnasse urn
grande campeao esponivo 50 61 55 44 33 52 47
pensam que, atualmente, nao se liga importancia
suflciente ao born desenvolvimento fisico das
crian<;as na distribuio;ao do tempo escolar 23 48 41 60 71 47 39
praticam, de maneira regular. urn all varios
esportes (com exclusiio cia nala<;ao, se esta for
praticada apenas durante as fefias) 17 I' 24 29 45 25 15
nao praticam, atualmeme, nenhum esporte com
regularidade, mas ja tiveram tal priitica 26 34 41 34 33 42 21
nunca praticaram esportes de uma forma regular 57 48 35 37 22 33 64

praticam, regularmente:
· tenis 1,5 2,5 2,5 15,5 2 2,5
· equitayao 1,5 0,5 I 1,5 3,5 I 1
· esqui 3,5 1,5 6,5 4,5 8 3 3
· natayao 2,0 2,5 3,5 6,5 10 4 3
· glm1stlca 0,5 3 0,5 5 7 1,5 4
· atletismo 1,5 0,5 2,5 4 2 0,5
· futebol 2,5 6 4,5 4 4 7 0,5

Das estatisticas disponlveis (cf. lista das Fontes Complementares), e posslvei extrair apenas as
tendencias rnais gerais que sao confirmadas por toda parte, a despeito das varia~6es relativas a
imprecisao da definic;:ao da pratica, de sua freqilencia, de suas ocasi6es, etc. (sern contar a
superestirnac;:ao das taxas reais de pnhica - sern duvida, desiguai, segundo as classes ~ resuitante do
fato de que todas as pesquisas se baseiam nas dec1ara~6esdos entrevistados e nao poderiam tamar 0

Jugar de verdadeiras pesquisas a partir de pubJicos de praticantes ou de espectadores). Eis porque, em
uma tabela sinetica, apresentamos a parceJa correspondente a cada classe ou ao sexo dos agentes
detentores de deterrninada propriedade, segundo a pesquisa mais recente sobre as praticas esportivas
e as opini6es a prop6sito do esporte (F. c., XXXVIII).

das vezes, adquirindo sentido apenas em rela~aoa urn conhecimento completamente teorico
e abstrato dos efeitos de urn exercicio limitado, na ginastica, a uma serie de movimentos
abstratos, decompostos e organizados par referencia a urn fim especifico e erudito - par
exemplo, "os abdominais" -, diametralmente oposto aos movimentos totais e orientados
para fins praricos da existencia cotidiana, tais disposi~6es sup6em uma fe racional nos
ganhos diferidos e, muitas vezes, impalpaveis que elas prometem (como a prote,ao contra
o envelhecimento ou os acidentes associados aidade, ou seja, ganho abstrato e negativo).
Assim, compreende-se que elas encontrem as condi~6es de sua realiza~aonas disposi~6es

asceticas dos individuos em ascensao que sao preparados para encontrar sua satisfac;:ao no
proprio esfor~o e aceitar inconsideradamente - esse e 0 proprio sentido de toda a sua
existencia - as satisfa~6es diferidas que sao prometidas a seu sacrificio presente. Mas,
ah~m disso, pelo fato de ser possivel sua pratica solitaria, ou a contratempo e a contralugar,
par uma busca quase consciente da distancia maxima em rela~ao aos outros (corridas na
floresta, utili2ando atalhos afastados, etc.), alem de exclufrem, portanto, qualquer
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concorrencia e competi.;ao (essa euma das diferen~as entre a corrida e 0 footing), elas
inscrevem-se naturalmente no numero dos expedientes eticos e esteticos que definem 0

aristocratismo ascetico das fra<;:6es dominadas cia classe dominante.

Eclaro que os esportes de equipe - por exigirem apenas competencias ("fisicas" ou
adquiridas), quase igualmente distribufdas entre as classes, aleffi de sefem acessiveis nos
limites do tempo e cia energia fisica disponiveis - deveriam ser praticados com uma
freqiiencia cada vez maior amedida que se Babe na hierarquia social, como e0 caso dos
esportes individuais, se, em conformidade com uma 16gica observada em DutIOS dominios
(por exemplo, a pnitica fotografica), sua propria acessibilidade e todas as propriedades
correlatas, como as cantatas sociais indesejaveis, DaD as tornassem detestaveis para as
membros da classe dominante. E de fato, os esportes mais tipicamente populares - tais
como 0 futebol e 0 rugbi, ou a luta e 0 boxe que, em seus prim6rdios na Franya, deram
grande prazer aos aristocratas (ou, pelo menos, aqueles que, sempre em numero reduzido,
colocavam af seu esnobismo), mas que, ao "vulgarizarem-se", deixaram de ser 0 que eram

em rela<;:ao a realidade e a percep<;:ao que os dominantes tinham a seu respeito - acumulam
todas as razoes para recha<;:ar os membros da classe dominante: a composi<;:ao social de
seu publico que reduplica a vulgaridade inscrita no fato de sua divulga<;ao, assim como as
valores e as virtudes exigidas - for<;:a, resistencia ao mal, disposi<;:ao para a violencia, espfrito
de "sacrificio", de docilidade e de submissao adisciplina coletiva -, antitese perfeita da
"distancia ao papel" implicada nos papeis burgueses, exalta<;ao da competi<;ao.

A pnitica regular do esporte varia bastante fortemente segundo a classe social,
passando de 1,7% entre os agricultores ou de 10,1% e 10,6% entre os operirios e os
empregados para 24% entre os quadros medios e 32,3% entre os membros das profissoes
liberais - variac;:oes da mesma amplitude observam-se em fun<;:ao do nivel de instru<;:ao,
enquanto a diferen<;:a entre os sexos cresce, como alhures, quando se desce na hierarquia
social (d. Collecrions de l'INSEE, Serie M, nO 2, juil 1970). As diferen<;as sao ainda mais
marcantes no caso de urn esporte individual (por exemplo, 0 tenis), ao passo que, no

caso do futebol, a hierarquia inverte-se, de modo que a taxa da pratica mais elevada
encontra-se entre os operarios, seguidos pelos artesiios e pelos comerciantes. Estas
diferen<;:as que, em parte, se explicam pela ac;:ao de incentivo da escola resultam, tambem,
do fato de que a diminui<;:ao da pratica em decorrencia da idade, muito brutal e
relativamente precoce nas classes populares em que ela coincide com a saida da escola
ou com 0 casamento (tres quartos dos agricultores e operarios deixaram de praticar
esporte aos 25 anos) e muito mais lenta na classe dominante em que 0 esporte e
explicitamente investido de uma fun<;:ao higienica - como mostra, par exemplo, 0 interesse
pelo desenvolvimento fisko das crian<;:as. (Assim, explica~se que, na tabela sin6tica, a
parcela daqueles que praticam regularmente urn esporte qualquer, no momento
considerado, cres<;:a fortemente em fun<;ao de sua posic;:ao na hierarquia social, enquanto
a parcela daqueles que deixaram de praticar - ap6s urn perfodo em que 0 haviam feito 

varia pouco, atingindo inclusive sua taxa maxima entre os artesaos e os comerciantes).
Entre os principais freqiientadores dos espetaculos esportivos - e, sobretudo,

dos mais populares - encontram~se os artesaos e comerciantes, operarios, quadros medios

e empregados (tambem, leitores contumazes do jornal de esportes I:Equipe); 0 mesma
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ocorre em rela<;:ao ao interesse pelas reportagens televisivas (futebol, rugbi, ciclismo,

corridas de cavalos). Ao cantrario, tanto nos estadios quanta na televisao, os membros

da classe dominante consomem nitidamente menDS espeticulos esportivos, verificando~

se uma exce<;ao para 0 tenis, assim como para 0 rugbi ou 0 esqui.

Do meSilla modo que, nos tempos em que as praticas esportivas eram reservadas
a alguns, 0 culto do fair play - maneira de jogar 0 jogo daqueles que possuem auto
dominic suficiente para naD se deixarem arrastar pelo jogo ao ponto de esquecerem que
se trata de urn jogo -limitava-se a contribuir para a realiza<;ao da verdade essencialmente
distintiva do esporte, assim tambem, em urn periodo em que 0 fato da pnitica ja naD era
suficiente para afirmar a raridade dos praticantes, aqueles que entendiam comprovar
sua excelencia tiveram de afirmar seu desinteresse ao distanciarem-se de praticas
desvalorizadas em decorrencia das aparencias de conformismo servil que elas haviam
assumido ao se tornarem mais comuns. Para fugir das divers6es comuns, basta que os
privilegiados se deixem guiar, ainda neste aspecto, peIo horror dos ajuntamentos vulgares
que os impele a procurar sempre - alhures, mais acima, mais longe, a contratempo e a
contralugar - a exclusividade ou a primazia das novas experiencias e dos espayos virgens,
assim como pelo senso da legitimidade das praticas que depende, eclaro, de seu valor
distribucional, mas tambem do grau em que elas se prestam aestetizac;ao, seja na pratica
ou no discurso. 32

lodos os trayos percebidos e apreciados pela gosto dominante encontram-se
reunidos por esportes, tais como golfe, tenis, iatismo, equita,ao (ou jumping), esqui
(sobretudo, em suas farmas mais distintivas, como 0 esqui de fundo), esgrima:
praticados em espa,os reservados e separados (dubes privados), em horario
determinado pelo praticante, sozinho ou com parceiros escolhidos (ou seja, outros
tantos trayos opostos as disciplinas coletivas, aos ritmos obrigatorios e aos esforyos
impostos das esportes coletivos), mediante urn dispendio corporal relativamente
reduzido e, de qualquer modo, livremente determinado, apesar de exigir urn
investimento relativamente importante - e tanto mais rentavel quanto mais precoce
tiver sido - em tempo e em esforyos de aprendizagem especifica (0 que os torna
relativamente independentes das variay6es do capital corporal e de seu declinio com a
idade), eles dao lugar apenas a competi,6es altamente ritualizadas e regidas, para
alem dos regulamentos, por leis nao-escritas do fair play: a troca esportiva assume ai
o aspecto de uma troca social altamente controlada, excluindo qualquer violencia fisica
ou verbal, qualquer uso an6mico do corpo (gritos, gestos desordenados, etc.) e,
sobretudo, qualquer especie de contata direta entre os adversarios (muitas vezes,
separados pela pr6pria organiza,ao do espa,o de jogo e diferentes rituais de abertura
e de encerramento). Ou, en tao, com 0 iatismo, 0 esqui e todos os esportes
californianos*, eles adotam 0 combate, comemorado em todas as epocas, contra a
natureza, em vez das lutas entre homens, de homem a homem, dos esportes populares
- sem faJar das competiy6es, incompativeis com uma elevada ideia da pessoa.

* Atividades esportivas focalizadas na experiencia individual, na estetica e no prazer. (N.T.)

Pierre Bourdieu
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Compreende-se que os obstaculos economicos - por mais importantes que sejam
no caso do golfe, do esqui, do iatismo ou, ate mesmo, da equita<;ao e do tenis - sao
insuflcientes para explicar a distribui<;ao dessas prMicas entre as classes: sao os mais bern
dissimulados direitos de entrada, tais como a tradic;:ao familiar e a aprendizagem precoce
ou, ainda, a atitude (no duplo sentido de conduta digna e de maneiras corretas) e as
tecnicas de sociabilidade de praxe que interditam esses esportes as classes populares e aos
individuos em ascensao das classes medias ou superiores e que os classificam entre os
indicadores mais seguros indicadores (juntamente com os jogos chiques de sociedade,
tais como 0 xadrez e, sobretudo, 0 bridge) da antiguidade na burguesia33

a fato de que as mesmas pniticas tenham conseguido, em momentos diferentes,
nem que fosse mediante a mudanc;:a de sentido e de fun<;ao, atrair publicos aristocraticos
ou populares, ou, no mesmo momento, assumir sentidos e formas diferentes para os
diferentes publicos que elas atraem, e suficiente para servir de advertencia contra a tentac;:ao
de encontrar, na pr6pria "natureza" dos esportes, a explicac;:ao completa de sua distribuic;:ao
entre as classes. Mesmo que a l6gica da distinc;:ao seja suficiente para justificar, no essencial,
a oposi<;ao entre os esportes populares e os esportes burgueses, ocorre que e impossivel
compreender completamente a rela<;ao entre os diferentes grupos e as diferentes praticas
a nao ser com a condic;:ao de levar em considerac;:ao as potencialidades objetivas das
diferentes praticas institucionalizadas, ou seja, os usos sociais que sao favorecidos,
desfavorecidos ou excluidos por essas pniticas consideradas em sua l6gica intrfnseca e em
seu valor posicional e distribucional. Pode-se estabelecer como lei geral que urn esporte
tern maiores possibilidades de ser adotado pelos membras de determinada dasse social
na medida em que nao contradiz a relac;:ao com 0 corpo no que este tern de mais profundo
e de mais profundamente inconsciente, ou seja, 0 esquema corporal enquanto depositario
de uma verdadeira visao do mundo social, de uma verdadeira filosofia da pessoa e do
proprio corpo. Eassim que urn esporte esta predisposto, de alguma forma, para 0 uso
burgues quando a utiliza<;ao do corpo exigida por ele nao lesa, de modo algum, 0 sentimento
da alta dignidade da pessoa que, por exemplo, alem de exduir a possibilidade de lan<;ar 0

corpo nos combates obscuros do rugbi de atacantes ou nas competic;:6es atentatorias a
auto-estima do atletismo, exige que 0 indivfduo, levado pela preocupa<;ao de impor a
representa<;ao indiscutivel da propria autoridade, dignidade ou distin<;ao, considere 0 corpo
como urn fim, transformando-o em urn sinal e em urn sinal de sua propria naturalidade:
ao colocar 0 estilo, no primeiro plano, a maneira mais tipicamente burguesa de posicionar
o corpo e reconhedvel nao so em certa amplitude dos gestos, da forma de andar, que
manifesta, pela posi<;ao ocupada no espa<;o, 0 lugar que se ocupa no espa<;o social, mas
sobretudo em urn tempo contido, compassado e ponderado que, completamente oposto a
pressa popular ou aprecipita<;ao pequeno-burguesa, caracteriza tambern 0 usa burgues da
linguagem, e pelo qual se afirma a confianc;:a de estar autorizado a tomar seu tempo e 0

dos outros. A afinidade entre as potencialidades objetivamente inscritas nas pniticas e as
disposi<;6es atinge seu grau mais elevado de visibilidade no caso da aviac;:ao, especialmente,

militar: as fa<;anhas individuais e a moral cavalheiresca dos aristocratas prussianos e dos
nobres franceses que, tendo freqiientado Saumur, passaram para a esquadrilha - exatamente
o que e evocado por A grande iJusilo (1937) - estao implicadas na propria pritica do vao

que, de acordo com 0 que e sugerido par todas as metciforas do sobrev60 e da altivez, esta
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associada aaltivez social e moral, "certo sentimento da altitude que se vincula avida
espiritual", como afirma Proust a prop6sito de Stendhal." Qualquer oposi,ao entre uma
burguesia belicosa e chauvinista - que identificava as virtudes do chefe com a busca do
risco viril e com a determinac;ao do homem de ac;ao - e uma burguesia multinacional e
livte-cambista que situa a principia de seu poder em suas capacidades de decisao e de
organizac;ao, ou, em poucas palavras, ciberneticas, condensa-se na oposic;ao entre a
equitac;ao, a esgrima, 0 boxe ou a aviac;ao dos aristocratas e burgueses do inicio do seculo
XX, por urn lado, e, por outro, 0 esqui, 0 iatismo ou 0 vao avela dos grandes quadros
modernos.

E do mesmo modo que uma hist6ria das pniticas esportivas da classe dominante
levaria, sem duvida, ao aspecto mais profunda da evolu,ao das disposi,6es eticas, da
representac;ao burguesa do ideal humano e, em particular, da maneira de conciliar as virtudes
corporais com as virtudes intelectuais, mantidas com 0 intuito de fazer sobressair 0 sentido
do feminino, assim tambem a analise da distribuic;ao, em determinado momenta, das
praticas esportivas entre as frac;oes da classe dominante conduziria, sem duvida, a alguns
dos principios mais bern dissimulados da oposic;ao entre essas frac;oes, tais como a
representac;ao - soterrada no mais profundo dos inconscientes - da relac;ao entre a divisao
do trabalho entre as sexos e a divisao do trabalho de domina,ao. E isso, sem duvida, mais
do que nunca atualmente, em que a educac;ao branda e invisivel pelo exercicio esportivo e
pelos regimes alimentares, conveniente para a nova moral higienica, tende cada vez mais
a substituir a pedagogia explicitamente etica do passado quando se trata de garantir a
modelagem do corpo e da mente. Pelo fato de que as diferentes principios de divisao pelos
quais a classe dominante adquire sua estrutura nunca sao perfeitamente independentes,
tais como as oposic;oes entre os mais afortunados de capital econamico e as mais bern
providos de capital cultural, entre os herdeiros e os novos-ricos, os velhos e as jovens (au
as juniores), as praticas das diferentes fra,6es tendem a distribuir-se, desde as fra,6es
dominantes ate as frac;oes dominadas, segundo uma serie de oposic;oes que, por sua vez,
sao parcialmente redutiveis umas as outras: oposic;ao entre os esportes mais dispendiosos
e os mais chiques - golfe, iatismo, equitac;ao, tenis - au as maneiras mais dispendiosas e
as mais chiques de praticar esses esportes (clubes privados), par urn lado, e, par outro, as
esportes menos dispendiosos - passeio, caminhada, footing, cicloturismo, alpinismo, etc.
- ou as maneiras menos dispendiosas de praticar os esportes chiques (par exemplo, em
relac;ao ao tenis, nos clubes municipais ou de ferias); oposic;ao entre os esportes "viris"
que podem exigir urn elevado investimento energetico - cac;a, pesca a linha, esportes de
combate, tiro aos pombos, etc. - e os esportes Ilintrovertidos", voltados para a explorac;ao
e a expressao de si - yoga, danc;a, expressao corporal -, ou Itciberneticos", exigindo urn
elevado investimento cultural para urn investimento energetico relativamente reduzido.

Assim, as diferenc;as que separarn os professores, os membros das profissoes liberais
e os ernpresarios encontram-se como que condensadas em tres praticas que - apesar de
sua relativa taridade (da ordem de 10%), ate mesmo, nas fra,6es que as ostentam como
distinc;ao - aparecem como 0 trac;o distintivo de cada uma par serern nitidarnente mais
frequentes nelas, em idade equivalente, do que nas outras (analise secundaria de F.e. V e
VI): 0 ascetismo aristocrarico dos professores encontra uma expressao exemplar no
alpinismo que, ainda mais do que a caminhada e suas trilhas reservadas - estamos pensado

Pierre Bourdieu
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em Heidegger - ou 0 cicloturismo associado as igrejas de estilo romano, oferece urn meio
de obter, ao menor custa econamico, 0 maximo de distin~ao, distancia, altivez e eleva~ao

espiritual, atraves do sentimento de que se tern 0 controle de seu pr6prio corpo e, ao
mesmo tempo, de uma natureza inacesslvel ao comum dos mortais,35 enquanto 0 hedonismo
higienista dos medicos e dos quadros modernos, detentores de meios materiais e culturais
(associados a pratica precoce) que lhes dao acesso as pniticas mais prestigiosas e lhes
permitem fugir dos ajuntamentos de massa, realiza-se nos passeios de barco, banhos em
mar alto, esqui de fundo ou pesca submarina; por sua vez, os empresarios esperam ganhar
a mesma distin~ao pela pratica do golfe, com seu r6tulo aristacratico, seu lexico pedido de
emprestimo ao ingles e seus amplos espa~os exclusivos, sem falar dos lucros extrinsecos,
tais como 0 acumulo de capital social, que ela garante como suplemento.36

Sabendo que, neste caso, a idade e, evidentemente, uma variavel de grande peso,
nao sera motivo de surpresa que as diferen~as de idade social - as que op6em, para uma
posi~ao identica, os mais jovens e os mais velhos, do ponto de vista biol6gico, mas
tambern, para a idade biologica identica, as fra<;:6es dominadas e as fra<;:6es dominantes
ou as fra~6es novas e as fra~6es estabelecidas - retraduzem-se na oposi~ao entre os
esportes de tradi~ao e todas as novas formas dos esportes classicos (equita~ao na natureza,
esqui de fundo ou fora de pista, etc.) ou todos os novos esportes, muitas vezes, importados
da America do Norte pelos membras das novas burguesias, grande e pequena, assim
como, em particular, por todas as pessoas da moda - estilistas, fot6grafos, manequins,
publicitarios, jornalistas - que inventam e vendem uma nova forma de elitismo do pobre,
pr6ximo daquele que caracterizava os professores, adotando, alem disso, uma forma
ainda mais ostensivamente liberada das conven~6es e das conveniencias. A verdade dessa
"contracultura" que, de fato, reativa todas as tradi~6es dos velhos cultos tipicamente
cultivados do natural, do puro e do autentico, nunca teria sido, talvez, tao visivel quanto
no equipamento que urn desses novos magazines dos acess6rios do estilo avan~ado de
vida - FNAC [Federation Nationale d'Achat des Cadres], museu Beaubourg, Nouvel
observateur, clubes de ferias - prap6e ao apreciador de caminhadas: parkas, call'as
knickers, jaquetas em pura shetland ou la da terra, verdadeiros pul6veres em la natural,
casacas de ca~adores canadenses, pulaveres de pescadores ingleses, impermeaveis das
foryas armadas dos EVA, camisas dos guardas florestais suecos, fatigue pants, cal<;:ados
de operarios norte-americanos, rangers, mocassins indianos de couro flexivel, gorros de
trabalhadores irlandeses, gorros de la noruegueses, chapeus de selva, sem esquecer os
apitos, altimetros, podametros, guias de trilhas, aparelhos Nikon e outras engenhocas
obrigat6rias sem as quais nao ha retorno natural a natureza. E como sera possivel nao
reconhecer a dinamica do sonho de vao social na origem de todas as novas praticas
esportivas - passeios a pe, a cavalo, em bicicleta, em motocicleta, em barco, canoagem,
caiaque, motocicleta na natureza, arcoRe-flecha, windsurf, esqui de fundo, vao a vela,
asa-delta - que, por terem em comum a exigencia de urn elevado investimenta de capital
cultural, no pr6prio exercicio da pratica, na prepara~ao, na manuten~aoe na utiliza~ao

dos instrumentos, assim como (sobretudo, talvez) na verbalizarao das experiencias, sao,
de algum modo, para os esportes de luxo praticados pelos membras das prafiss6es liberais
e dos quadros de empresas 0 que a apropria~ao simb6lica e para a apropria~ao material
da obra de arte?
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o cat<ilogo dos novos recursos esportivos
Extraros do Catalogue des ressources, co-edic;:ao de Librairies Alternative e Paralelles, 1977.

Expressao corporal
Gazelle
A respeito desra mo<;a - impregnada pelos ensinamentos difundidos pela comunidade de Arche,
no seio da qual ela havia vivido durante uma dezena de anos -, Lanza del Vasto escreveu 0

seguinte: "Em vez de ser uma questao de pernas, sua arte amadureceu, durante urn longo periodo,
no cora<;iio e oa cabe<;a"; "ao promover suas varias apresenta<;:6es, eu pretendia evitar a perda
desra arte preciosa, inspirada tanto oa dan<;a hindu quanto nas imagens cfisras da ldade Media".
A abordagem de vida interior se pratica atraves de atividades em sessoes cotidianas para
prosseguir, em seguida, oa vida; de fato, a busca da unidade interior e seu tema central. A
dan~a, seja ela folcl6rica, religiosa ou criativa, ocupa 0 lugar de honra. Ela nao e urn fim em si,
mas suporte de vida interior. A tecnica e trabalhada, certamente, mas nunca em detrimento
da distensao indispensavel a harmonia da pessoa.

As mulheres descobrem 0 corpo pela danca
Para as mulheres, a dan~a representa, antes de tudo, urn meio de tomar consciencia do proprio
corpo; neste sentido, trata~se de uma descoberta de si mesmas... A tomada de consciencia do
corpo pelas entrevistadas e acompanhada, is vezes, pela tomada de consciencia do corpo enquanto
meio particular de expressao. Para as mulheres, a dan~a e vivida como uma nova linguagem que
permite uma auto~afirma~ao... Alem disso, para metade das entrevistadas, esta atividade parece
participar de urn erotismo primario ou, ainda, de urn auto~erotismoprimario, de modo que essa
tomada de consciencia do corpo e vivida como urn prazer... "E urn momento em que sinto que
tenho urn corpo... creio que a dan~a pode fornecer~me uma harmonia comigo mesma... ", "..
uma busca de mim mesma, 0 fate de me descobrir do ponto de vista fisico", "trata~se de sensa<;:6es
atraves do corpo... e urn meio de falar, voce pode exprimir muitas coisas!", "e uma afirma<;:ao... ".
'~o dan<;ar, sinto~me bern. Torno consciencia de mim. Em determinado momento, abandonei a
dan<;a durante dois anos... entao, senti falta de algo... Euma necessidade".

Charretes
Eramos quatro mocas. dois rapazes. urn cavalo alugado. uma charrete comprada e uma bicicleta
Saimos de La Charite-sur~Loire, no Departamento de Nievre, sem rumo definido. Durante urn
mes, percorremos 300 km ate Montaigut-en-Combraille (Puy~de~Dome), passando por estradas
vicinais da regiao de Bourbon. Andavamos a uma velocidade media de 3 kIn par hora (era tudo a
que permitia a forma e 0 humor do cavalo); deste modo, faziamos 15 a 20 km por dia. 0 fato de
andarmos a 3 km por hora permitia-nos fazer urn montao de coisas impossiveis de realizar quando
viajamos de carro: colher amoras, andar de bicicleta, bater papo com as pessoas nas aldeias, subir
na charrete, banhar~se nos riachos, fazer amar... Ao cabo de alguns dias, tfnhamos perdido
completamente a no<;ao do tempo - 0 tempo de urn dia comum: pegar no batente, rango, nanar.

Voo livre
Uma asa~deltae uma vela montada sobre uma estrutura de aluminio, uma especie de grande
pipa, cujo barbante e substituido pelo peso de urn sujeito suspenso em uns arreios, e corn a
qual ele se lan<;a do alto de urn morro para VOAR.
A inicia<;ao se faz sobre colinas, encostas com grama, bancos de areia, apenas a alguns metros
do chao. Geograficamente, pode-se voar em toda parte: desde os Pireneus ate os Vosges;
desde as entulhos de mina da regiao Norte acadeia montanhosa dojura e dos Alpes, passando
pelo Departamento de Puy~de~D6men.

Pierre Bourdieu
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Caminhada
parece incrivel, mas hi pessoas que vivem sem saber que, para evitar 0 muncio sufocante cia
cidade, basta sair na esta~~o "Porte de Saint-Cloud" do metro... e deparar-se com a trilha cia
Grande Randonm§e nO I!!! E isso mesilla!!! Dir~se-ia que se trata do relato, desconexo e enuviado,
que uma pessoa faz de seu sonho ao tomar 0 cafe cia manha. E, no entanto, isso everdade: no
extrema cia Avenue de Versailles, em Paris, encontra-se 0 ponto de partida para 565 km (nao e
pouco!) de circuitos pedestres, SEM ATRAVESSAR UMA UNICA AGLOMERA<;:Ao!

A pelada'
Ha algum tempo, assiste-se ao desenvolvimento de urn futebol "<\ margem": fora de clubes,
sem campeonato e, muitas vezes, inclusive, fora do estadio. as tradicionais uniformes de cor
unica daD Jugar para as camisetas profusamente coloridas, de todos os tipos, ate mesmo,
indianas. as shorts sao raros, enquanto floresce 0 jeans. As chuteiras pesadas com grampos e
completamente envoltas em cadan;:os, urn tanto complicados, sao rarIssimas e provocam 0

ajuntamento de curiosos antes da "partida"; os tenis e os clarks sao muito mais utilizados.
o numero de jogadores ebastante variavel e atinge, raramente, 0 fatidico algarismo de onze. a
sexo nem sempre e masculino e, inclusive, lembrowrne de algumas partidas jogadas na lama invemal
do Parc-de-Sceaux em que cada time incluia tres ou quatro moc;as, cujos sapatos com salto
constituiam urn deleite para seus tornozelos ou suas tibias, nem sempre ern condic;6es adversas!
Tratava-se de partidas homericas, com dois ou tres meios-tempos, no decorrer dos quais os
menos ofegantes iam fumar uns baseados; os resultados-tipo eram da ordem de 32 a 38.
A idade, tambern, e quase sernpre bastante variavel. Nada a ver com categorias do tipo dente
de-leite, mirim, infantil, juvenil, junior, senior ou veterano; e os garotos de onze-doze anos
sao 0 genero de pernilongos de quem dificilmente conseguimos nos desembarac;ar.
Evidentemente, as regras nao sao cumpridas ao pe da letra. Alias, na maior parte do tempo,
nao ha juiz. A expulsao s6 eaplicada em caso de abuso flagrante - por exemplo, quando urn
jogador perrnanece, durante toda a partida, grudado perto do gol adversario, na expectativa
de recuperar uma bola perdida. Nao existem linhas laterais; assirn, muitas vezes, as quadras
de futebol eram muito mais largas do que compridas! Por sua vez, as faltas sao cobradas
quando sao puxadas as carnisetas uns dos outros. as times formam-se a medida que as
jogadores VaG chegando, no decorrer da partida.
oespirito de competic;ao nao esta completamente excluido, mas estamos bern longe do fanatismo
de alguns times "profissionais". De fato, quem vern chutar uma bola nao esra na quadra para
veneer a qualquer prec;o, ja que nao existe uma posiC;ao a ser defendida; raramente os mesmos
times se defrontam duas vezes, os periodos de jogo sao bastante elasticos e 0 resultado e, as
vezes, bastante aproximado (urn ou dois pontos de diferenc;a). E quando uma equipe e
manifestamente superior, procede-se a urn reequillbrio com "transferencias" de jogadores entre
os dois times. (...) De modo que existe aI urn estado de espirito bastante diferente daquele que,
na maior parte do tempo, se aprende nas equipes de colegios ou de Hceus.
A soluC;ao? Quem sabe, ela possa vir, em parte, dos professores de ginastica do tipo daquele
que entregava uma bola a cada jogador para evitar qualquer espirito de competic;ao - hist6ria
autentica ja que 0 professor em questao teve, inclusive, de enfrentar alguns problemas por ter
rejeitado uma regra comumente aceita.
No pr6ximo fim de semana, se voces encontrarem alguns bandos de bichinhos cabeludos em
peleja avolta de uma bola nao hesitem em pedirwlhes para participarem do jogo. Nao tenham
medo; com certeza, eles nao vao devorar voces.

.. No original, Le foor sympa. (N.T.)
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De urn modo tao nitido quanta nos gostos em materia de reatro au de literatura,
duas rela~6es opostas com 0 mundo social exprimem-se, igualmente, oa oposi~ao entre
esportes classicos e esportes californianos: por urn lado, 0 respeito pelas formas e pelas
farmas de respeito que se manifesta oa preocupa~aocom a conduta e as rituais, assim como
em todas as exibic;:6es sem complexo da riqueza e do luxo; e, por outro, a subversao simb6lica

dos rituais da ordem burguesa pela pobreza ostensiva que transforma a necessidade em
virtude. de modo que a liberdade em relac;ao as formas e a impacil~ncia diame das obrigac;:6es

- que, antes de mais nada, se exprime em materia de vestuario au cosmetica, por exemplo,
mupas informais e cabelos compridos (como ocorre em outros dominios com a van e 0

camping-car, au a folk e a rock) - sao desafias aas atributos abrigat6rias das rituais burgueses,
ou seja, roupas de corte classico ou carros de luxo, teatro de bulevar e opera. E esta oposi<;3.o
entre duas relac;6es com 0 mundo social resume-se, perfeitamente, em duas relac;6es com 0

munda natural: par urn lada, a gasto pela natureza propriamente dita, selvagem; e, par

outro, a natureza controlada, balizada, cultivada.
Assim, 0 sistema das praricas e dos espetaculos esportivos oferecidos, em determinado

momento, a escolha dos "consumidores" potenciais esta como que predisposto a exprirnir
todas as diferenc;as sociologicamente pertinentes nesse mesmo momento, ou seja, oposic;6es
entre os sexos, alem das oposic;6es entre as classes e as frac;6es de classe: basta que os
agentes se deixem levar pelas tendencias de seu habitus para retomar por sua conta, sern 0

saber, a intenc;ao imanente as pniticas correspondentes, reconhecendo-se nessa pratica em
sua inteireza, ao mesmo tempo que reconhecem tambem todos aqueles que se reconhecern
ai, ou seja, seus semelhantes. a mesmo se passa em rodos os dominios da pratica: cada

consumidor deve contar com determinado estado da oferta, ou seja, com as possibilidades
objetivadas - bens, servic;os ou esquemas de ac;ao, etc. -, cuja apropriac;ao eurn dos pretextos
das lutas entre as classes e que, pelo fato de sua associac;ao provavel a classes ou fra<;6es de
classes, sao automaticamente classificadas e classificadoras, hierarquizadas e hierarquizantes.
a estado observado da distribuic;ao dos bens ou das praticas define-se no encontro entre as
possibilidades afereddas, em determinada momenta, pelas diferentes campos de praduc;aa
(presentes e passadas) e as dispasic;6es sacialmente diferenciadas que - assadadas aa capital
(definida em seu volume e sua estrutura) do qual sao, quase completamente, a produro
(segundo a trajetoria) e em que elas encontram os meios de sua realizac;ao - definem 0

interesse par essas possibilidades, ou seja, a propensao e a aptidao em adquiri-Ias e converte
las - pela fato da apropriaC;aa - em sinais distintivas.

Assim, por exemplo, uma pesquisa sobre 0 mercado dos brinquedos, empreendida
nesta perspectiva, deveria estabelecer, em primeiro lugar, os principios especificos de
estruturac;ao de urn campo de produc;:ao que, ai como alhures, faz coexistir, sem duvida,
estabelecimentos que diferem pela "idade" (desde as pequenas fabricas que produzem
brinquedos de madeira ate as grandes empresas modernas), por seu volume (resultado
financeiro, numero de funcionarios) e, sobretudo, talvez, peIa importancia atribufda ao
investimento "cultural", ou seja, pelo grau em que a produc;:ao se apoia em uma pesquisa naD
so tecnologica, mas tambem psicol6gica; em segundo lugar, a partir de uma analise das
condic;6es em que se operam as compras de brinquedos e, em particular, do grau - sem
duvida, variavel, segundo as classes - em que estao associados as ocasi6es tradicionais,
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portanto, sazonais, de troca de presentes (Natal, dia 10 do ano), seria possivel fazer a tentativa
para determinar a significa~ao e a fun~ao que as diferentes classes conferem, consciente au
inconscientemente, aos brinquedos em fun~ao de seus esquemas pr6prios de percep~ao e de

aprecia~ao, assim como, mais precisamente, em fun~ao de suas estrategias educativas que,
por sua vez, sao parte integrante de seu sistema de estrategias de reprodu~ao, de modo que

a propensao a conferir aos brinquedos uma fun~ao educativa sera, sem duvida, tanto mais
forte quanta mais exclusivamente a reprodu~ao da posi~ao social depender da transmissao
do capital cultural, portanto, quanto maior for 0 peso do capital cultural na estrutura
patrimonial. E deveria ser examinada como a 16gica da concorrencia que opee as empresas

de diferentes tipos, diferentemente equipadas e, por conseguinte, levadas a defender produtos
diferentes, e de algum modo arbitrada por diferentes categorias de clientes; neste caso, as
empresas artesanais podem encontrar uma segunda carreira quando os brinquedos de madeira

coincidem com 0 gosto pela materia bruta e pelas formas simples das fra~6es intelectuais,
tao atraidas por todas as formas de jogos 16gicos pr6prios para "despertar" ou "desenvolver"
a inteligencia, enquanto as empresas com elevado investimemo cultural encontram urn apoio

espontaneo na intensifica~ao da competi~ao pelo diploma e pelo aumento generalizado dos
investimentos educativos, assim como nesta especie de publicidade espontanea prodigalizada

aos produtos de seu gosto por aqueles que nao cessam de apresentar seu pr6prio estilo de
vida como exemplo e de erigir as inclina~6es de seu ethos como etica universal.37 Os produtores
de brinquedos culturais, cujo interesse vital consiste em fazer com que 0 mercado do brinquedo
perca 0 carater sazonal em decorrencia de sua associa~ao com as festas rituais, podem comar

com 0 proselitismo de todos aqueles que sao levados a acreditar e a fazer acreditar na efiGicia
pedag6gica - em todo 0 rigor, indemonstravel- dos brinquedos e do jogo, a saber: psic610gos,
psicanalistas, educadores, animadores de ludotecas e todos aqueles que mantem estreita

rela~ao com uma defini~ao da infancia capaz de produzir urn mercado para os produtos e os
servi~os destinados a crian~a.38

Segue-se que a rnultiplica~ao das amilises ernpiricas das rela~6es entre campos

relativamente autonomos de produ,ao de uma classe particular de produlOs e 0 publico - que,
as vezes, funciona como urn campo (sern deixar de ser determinado por sua posi~aono campo
das classes sociais) - dos consumidores desses produtos e a unica forma, par urn lado, de
escapar realrnente aabstra.;ao das teorias econornicas que se limitam a conhecer urn consumidar
reduzido a seu poder de campra (eie proprio reduzido it sua remunera,ao) e urn produto
caracterizado, de maneira igualmente abstrata, por uma fun~ao tecnica supostamente identica
para todos; e, por Dutro, de alicer~ar uma verdadeira teeria cientifica da economia das pniticas. 39
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4.

Adinamica das campas

Assim, a numero de espa,as de preferencias e tao grande quanta a numero de

universas de possibilidades estilisticas. Cada urn desses universas - bebidas (aguas
minerais, vinhos e aperitivos) au automoveis, jornais e semamirios au lugares e formas de
ferias, mobilhirio au arranjo de casas e jardins, sem falar dos programas politicos - fornece
as raros tra~os distintivos que, funcionando como sistema de diferenc;:as, de distancias

diferenciais, permitem exprimir as mais fundamentais diferenc;:as sociais de uma forma
quase tao completa quanta aquela manifestada pelos sistemas expressivos mais complexos
e mais requintados que podem ser oferecidos pelas artes legitimas; e epassivel verificar as
possibilidades praticamente inesgotaveis que 0 universo desses universos proporciona a
busca da distin,aa.

Se, entre todos os universos de possibilidades, 0 mais predisposto a exprimir as

diferew;:as sociais parece ser 0 universo dos bens de luxo e, entre eles, dos bens culturais,
e porque a rela<;ao de distin<;ao encontra-se ai inscrita objetivamentee se reativa - com, au
sem, nosso conhecimento e independentemente de nossa vontade - em cada ato de
consumo, atraves dos instrumentos economicos e culturais de apropria~ao exigidos por
ela. Trata-se nao somente das afirma~6es da diferen~aprofessadas, aporfia, por escri tores
e artistas amedida que se afirma a autonomia do campo de produ~ao cultural, 1 mas da

inten~ao imanente aos objetos culturais. Assim, seria possIvel evocar teda a pesada carga
social da linguagem legitima e, por exemplo, os sistemas de valores eticos e esteticos que
estao depositados, prontos para funcionar, de maneira quase automatica, nos pares de
adjetivos antagonistas ou a propria logica da linguagem erudita, cujo valor, em sua
totalidade, reside em uma diferen<;a, ou seja, na distiincia em rela~ao as maneiras de falar
simples e comuns: as figuras, enquanta modifica,oes do usa habitual, sao, de alguma
forma, a objetiva~ao da rela~ao social em que elas sao produzidas e funcionam; alem disso,
no proprio ser, e perfeitamente inutil procurar tropos repertoriados pelos tratados de
retorica das propriedades que, a exempla de tadas as propriedades de distin,aa, so existem
na e pela rela,aa, na e pela diferen,a. Uma figura de palavras au de estila limita-se a ser
sempre uma altera~aodo uso e, por conseguinte, uma marca distintiva que pode consistir
na ausencia de qualquer marca quando a inten~ao de distinguir-se de uma inten~ao de
distin~ao, considerada como excessiva (a que define a "pretensao") ou simplesmente
"gasta", "superada", obriga a estas duplas nega<;6es que se encontram na origem de tao
grande numero de falsos encontros entre as extremos opostos do espa~o social: sabe-se 0

valor atribufda par IOdas as esteticas daminantes as qualidades de sabriedade, simplicidade
e economia de meios que se opDem tanto asimplicidade e apobreza do primeiro grau,
quanto aenfase ou aincha~ao, abusca ou a afeta~ao dos "semi-habeis".

Pierre Buurdiell
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Mal se tern necessidade de estabelecer que 0 objeto de arte e a objetiva<;ao de uma
rela~a.ode distinc;ao e que, por iSBa mesma, ele esta propositalmente predisposto a manter,
nos mais diferentes contextos, tal relac;ao. Desde que a arte torna consciencia de si mesma
_ por exemplo, em Alberti - ela define-se, conforme mostra Gombrich, por uma nega<;ao,
uma recusa e uma renuncia que se encontram na propria origem do requinte pelo qual se
afirma a distancia ao simples prazer dos sentidos e as seduc;6es superficiais do DUro e dos
ornamentos aos quais se deixa prender 0 gosto vulgar dos filisteus. "Na sociedade
estritamente hierarquizada dos seculos XVI e XVII, a oposi<;ao entre 0 'vulgar' e 0 'nobre'
tarna-se uma das principais preocupac;6es dos criticos" para quem "determinadas faImas
au modos sao 'realmente' vulgares por seduzirem as pessoas inferiores, enquanto outros
sao intrinsecamente nobres porque somente urn gosto depurado pode aprechl-los".' A
inten<;ao de distin<;ao pela qual se afirma 0 interesse pr6prio dos artistas, impelidos cada
vez mais a reivindicar 0 contrale exclusivo cia forma, correndo 0 risco de decepcionar 0

"mau gasto" de seus comanditarios, esta lange de contradizer as func;:6es realmente
atribuidas as obras de arte par aqueles que as encomendam ou as conservam em suas
colec;:6es: estas "criac;:6es culturais que encaramos, sob a 6ptica puramente estetica, tais
como as variantes de determinado estilo, eram consideradas pelos homens da epoca 
conforme lembra Norbert Elias a prop6sito da sociedade do Grande Seculo - como a
expressao altamente diferenciada de algumas qualidades sociais".'

o mesmo e dizer que, retomando a defini<;ao da arte segundo Yeats ('1\[( is a social
act of a solitary man"), toda apropria<;ao de uma obra de arte - realiza<;ao de uma rela<;ao de
distinc;:ao, relac;:ao tornada coisa - e, por sua vez, uma relac;:ao social e, contra a Busao do
comunismo cultural, uma relac;:ao de distinc;:ao. as detentores dos instrumentos de apropriac;:ao
simb6lica dos bens culturais desejam apenas acreditar que, somente par sua dimensao
economica, e que araridade advem as obras de arte e, de forma mais geral, aos bens culturais.
Eles comprazem-se em conceber a apropriac;:ao simb6lica, (mica legitima em seu entender,
como uma especie de participac;:ao mistica de urn bern comum do qual cada urn tern sua
parte e cuja posse em sua integralidade e de todos, como uma apropria<;ao paradoxal, excluindo
o privilegio e 0 monop6lio, diferentemente da apropria<;ao material que afirma realmente a
exclusividade, portanto, a exclusao. "0 fato de contemplar urn quadro de Poussin ou ler urn
dWogo de Platao nao implica que eu esteja privando alguem de fazer 0 mesmo ou que seja
necessario produzir urn numero de quadros de Poussin e de livros de Platao correspondente
ao numero de espectadores ou leitores possiveis" (Professor de filosofia, 30 anos). 0 amor
pela arte e pensado como uma forma secularizada do "amor intelectual de Deus", amor
"tanto mais feliz, se dermos credito a Spinoza, quanto maior for 0 numero de homens a
usufruirem dele". Nao ha qualquer duvida de que as obras de arte herdadas do passado e
depositadas nos museus ou cole<;6es particulares e, alem disso, todo 0 capital cultural
objetivado, produto da hist6ria acumulada sob a forma de livros, artigos, documentos,
instrumentos, etc. que sao 0 vestigio ou a realizac;:ao de teorias ou de criticas dessas teorias,
de problematicas e de sistemas conceituais, apresentam-se como urn mundo aut6nomo
que, embora seja 0 produto da ac;:ao hist6rica, tern suas pr6prias leis, transcendentes as
vontades individuais, e permanece irredutivel ao que cada agente ou, ate mesmo, 0 conjunto
dos agentes podem apropriar-se - ou seja, ao capital cultural incorporado -, do mesmo
modo que a lingua objetivada nos dicionarios e gramaticas continua sendo irredutivel a
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lingua realmente apropriada, au seja, ao que e incorporada nela par cada agente au, ate
mesmo, pelo conjunto dos agentes. Todavia, contra as teorias da autonomia do mundo das
ideias au do "conhecimento objetivo sem sujeito cognoscente" e dos "processos sem sujeito"
(aspecto em que existe concordancia entre Althusser e Popper), eonvern lembrar que 0

capital cultural objetivado so existe e subsiste atuante como capital cultural, do pOnto de
vista material e simbolico, nas e pelas lutas travadas nos campos da produ<;ao cultural _
campo artistico, campo cientifico, etc. - e, acima disso, no campo das classes sociais; alLis,
nessas lutas, as agentes despendem fon;as e obtern lucros proporcionados ao controle que
exercem sobre esse capital objetivado, portanto, a medida de seu capital incorporado,4

Pelo fato de que sua apropria,ao supoe disposi,oes e competencias que nao sao
universalmente distribuidas - apesar de seu aparente inatismo -, as obras culturais sao 0

objeto de uma apropriac;ao exclusiva, material au simb6lica, alem de garantirem, ao funcionarem
como capital cultural (objetivado ou incorporado), urn ganhotanto de distim;Jo, proporcionado
a raridade dos instrumentos necessarios a sua apropria,ao, quanto de legitimidade, ganho por
excelencia, que consiste no fato de se sentir justificado para existir (tal como existe) e de ser
como deve (ser),' Esse e 0 aspecto que faz a diferen,a entre a cultura legitima das sociedades
divididas em classes - produto da dominac;ao predisposto a exprimir e legitimar a domina~ao

- e a cultura das sociedades pouco au nada diferenciadas em que a acesso aos instrumentos de
apropria,ao da heran,a cultural e praticarnente distribufdo de forma igual, de modo que a
cultura, praticarnente controlada de forma igual por todos os membros do grupo, nao pode
funcionar como capital cultural, au seja, como instrumento de dominac;ao, au somente em
limites muito restritos e em elevadfssimo grau de eufemizac;ao.

o ganho simbolico proporcfonado pela apropria,ao material ou simbOlica de uma
obra de arte avalia-se pelo valor distintivo que esta obra deve a raridade da disposi,ao e da
competencia exigida par ela e que comanda a forma de sua distribuic;ao entre as classes.6

Sutilmente hierarguizadas, as obras culturais estao predispostas para marcar as etapas e as
graus do progresso fnfciatico que define 0 empreendimento cultural, segundo Valery Larbaud,
e que, semelhante ao "progresso do cristao em dire,ao aJerusalem celeste", leva do "iletrado"
para a "letrado", passando peIo "nao-Ietrado" e a "semiletrado", au do simples "leiter" 
deixando de lado a "bibli6filo" - para a verdadeiro "ledor": as misterios da cultura tern seus
catecumenos, seus iniciados e seus professos, au seja, uma "discreta elite" separada do
comum dos mortais par inimitaveis matizes da maneira e reunida par "uma qualidade, alga
que diz respefto ao proprio homem, faz parte de sua felicfdade e, indiretamente, pode ser
para ele muito util, mas que nunea Ihe rendera urn centavo, alias, como ocorre com sua
cortesia, coragem au bondade" J E possivel compreender as incessantes revis6es,
reinterpretac;6es e redescobertas a que sao submetidos as textos can6nicos pelos letrados de
todas as religi6es do livro: como as niveis de "leitura" referem-se a hierarquias de lei tares,
convem e basta mudar a hierarquia das leituras para rnodificar a hierarquia dos leitores.

Segue-se dai que a simples translaC;ao da estrutura da distribuic;ao, entre as classes,
de urn bern au de uma pratica - au seja, a aumento guase identico da pareela, em cada
dasse, dos detentores desse bern - tern a efeito de diminuir sua raridade e seu valor
distintivo, alem de ameac;ar a distinc;ao dos antigos detentores. Compreende~se que,
divididos entre a interesse pelo proselitismo cultural, au seja, pela conquista do mercado
pela autodivulga,ao que os leva a pender para os empreendimentos de vulgariza,ao, e a
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ansiedade por sua distin~ao cultural, {mica base objetiva de sua raridade, as intelectuais e
oS artistas mantt~m - com tudo 0 que toea a"democratiza~ao da cultura" - uma rela~ao de
extrema ambivalencia que se manifesta, par exemplo, em urn duplo discurso ou, melhor
ainda, desdobrado sobre as rela.;:6es entre as institui.;:6es de difusao cultural e 0 publico.

Interrogados sobre as melhorias a providenciar para a apresenta~ao das obras nos
museus e, em particular, sobre a oportunidade das inovac;:6es pedag6gicas que visarn baixar
o "nivel da oferta" das obras ao fomecer esclarecimentos tecnicos, hist6ricos ou esteticos, os
membros da classe dominante - e, especialmente, os professores e os especialistas de arte
tentarn escapar acontradic;:ao ao operarem uma djssocja~ao entre 0 que e desejaveJ para os
outros e 0 que e desejaveJ para eJes pr6prios. Par ser como ele e, 0 museu e seu privilegio
exclusivo; portanto, ele e 0 que deve ser para pessoas como eles, ou seja, para pessoas feitas
para ele. Mudar 0 museu para toma-Io mais acessivel e, portanto, retirar-Ihes algo, uma
parcela do merito dessas pessoas, uma parcela de sua raridade. Mas elas nao podem deixar
de ser sensiveis ao fato de serem entrevistadas prioritariarnente, por serem exatamente seus
freqiientadares habituais, sobre a politica a ser adotada porque se trata de reconhecer-lhes 0

privilegio de atribuir aos outras uma parcela do proprio privilegia. Ao aceitarem as melhorias
pedag6gicas, elas aceitam entregar aos outras seu museu - ou seja, 0 museu austero, ascetico
e nobre - ja que eram as (micas pessoas capazes de reivindicar sua posse.s

Pelo rato de que 0 poder distintivo das posses ou dos consumos culturais - obra de
arte, diploma ou cultura cinematografica - tende a diminuir com 0 aumento do numero
absoluto daqueles que estao em condi<;6es de sua apropria<;:ao, as ganhos de distin<;:ao
seriam destinados ao definhamento se 0 campo da produ<;:ao dos bens culturais - por sua
vez, regido pela dialetica da pretensao e da distin~ao - nao oferecesse, incessantemente,
novos bens ou novas maneiras de apropria~aodos mesmos bens.

Acorrespondencia entre a produ~ao dos bens e a
produ~ao dos gostos

Em materia de bens culturais - e, sem duvida, alhures - 0 ajuste entre oferta e
demanda nao e 0 simples efeito da imposi~ao que a prodw;ao exerce sobre 0 consumo,
nem 0 efeito de uma busca consciente mediante a qual ela antecipa as necessidades dos
consumidores, mas 0 resultado da orquestra.;:ao objetiva de duas 16gicas relativamente
independentes, ou seja, a dos campos de produ<;:ao e a do campo de consumo: a homologia,
mais ou menos perfeita, entre os campos de produ.;:ao especializados em que se elaboram
os produtos e os campos (das classes sociais au da classe dominante) em que se determinam
os gostos, faz com que os produtos elaborados nas lutas de concorrencia - travadas no
espa<;:o de cada urn dos campos de produ<;:ao e que estao na origem da incessante mudan<;a
desses produtos - encontrem, sem terem necessidade de procura-Ia propositalmente, a
demanda que se elabora nas rela~5es, objetiva ou subjetivamente, antagonistas que as
diferentes classes e fra~6es de classe mantem a proposito dos bens de consumo materiais
ou culturais ou, mais exatamente, nas lutas de concorrencia que os op6ern a prop6sito
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desses bens e que estao na origem da mudan~a dos gostos. Mediante essa orquestra~ao

objetiva da ofena e da demanda e que os mais diferentes gostos encontram as condi~6es

de sua realiza~ao no universo dos possfveis que lhes oferece cada urn dos campos de
produ~ao, enquanto estes encontram as condi~6es de sua constitui~ao e de seu
funcionamento nos gostos diferentes que garantem urn mercado - em prazo mais ou menos
lange - a seus diferentes produtos.9

Ocampo da produ,ao - que nao poderia, evidentemente, funcionar se nao pudesse
contar com os gostos ja existentes, propens6es mais ou menos intensas a consumir bens
mais au menos estritamente definidos - e que permite ao gosto de se realizar ao oferecer
lhe, em cada instante, 0 universe dos bens culturais como sistema das possibilidades
estilisticas entre as quais ele pode selecionar 0 sistema dos tra~os estilisticos constitutivos
de urn estilo de vida. Esquecemo-nos, de fato, que 0 universo dos produtos oferecidos
por cada urn dos campos de produ,ao tende a limitar, de fato, 0 universo das form as da
experiencia ~ estetica, etica, politica, etc. - que sao objetivamente possiveis em
determinado momento. 1O Entre outras consequencias, segue-se que a distin~ao

reconhecida a todas as classes dominantes e a todas as suas propriedades assume formas
diferentes segundo 0 estado dos sinais distintivos da "classen que, efetivamente, estao
disponiveis. De fato, no caso da produ,ao dos bens culturais, pelo menos, a rela,ao
entre oferta e demanda reveste uma forma particular na medida em que a ofena exerce
sempre urn efeito de imposi,ao simb6lica: urn produto cultural - quadro de vanguarda,
programa politico ou jomal de opiniao - eurn gosto constituido, urn gosto que foi levado
da imprecisa semi-existencia da experiencia vivida para 0 semiformulado ou informulado,
assim como do desejo impIicito, ate mesmo, inconsciente, para a plena reaIidade do
produtD acabado, por urn trabalho de objetiva,ao que incumbe, quase sempre, no estado
atual, a profissionais; por conseguinte, ele contem a for~a de licita~ao, legitima~ao e
fortalecimento, reivindicada sempre pela objetiva~ao, sobretudo, como e 0 caso, quando
a 16gica das homologias estruturais 0 atribui a urn grupo prestigioso e que ele funciona,
entao, como autoridade que autoriza e fortalece as disposi~6es, dando-Ihes uma realiza~ao

coletivamente reconhecida. 11 Por sua vez, 0 gosto - sistema de classifica~ao constituido
pelos condicionamentos associados a uma condi~ao situada em determinada posi~ao no
espa,o das condi,6es diferentes - rege as rela,6es com 0 capital objetivado, com este
mundo de objetos hierarquizados e hierarquizantes que contribuem para defini-lo,
permitindo-Ihe sua reaIiza~ao ao especificar-seY

Assim, os gostos efetivamente realizados dependem do estado do sistema dos bens
oferecidos, de modo que toda mudan,a do sistema de bens acarreta uma mudan,a dos
gostos; inversamente, qualquer mudan~a dos gostos resultante de uma transforma~ao das
condi~6es de existencia e das disposi~6es eorrelatas e de natureza a determinar, quase
diretamente, uma transforma~ao do campo da produ~ao, faeilitando 0 sueesso, na luta
eonstitutiva deste campo, dos produtores mais bern preparados para produzir as
neeessidades correspondentes as novas disposi~6es. Portanto, nao e necessario reeorrer a
hip6tese do gosto soberano que imp6e 0 ajuste da produ,ao as necessidades ou, na hip6tese
oposta, que transforma 0 pr6prio gosto em urn produtD da produ,ao, para justificar a
correspondencia quase miIagrosa que se estabelece, em cada instante, entre os produtos
oferecidos por urn campo de produ,ao e 0 campo dos gostos socialmente produzidos. Os
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produtores sao levados pela logica da concorrencia com os outros produtores e pelos
interesses especificos associados asua posic;ao no campo de produc;ao - portanto, pelos
habitus que os conduziram a essa posic;ao - a produzir produtos distintos que encontram
os interesses culturais diferentes que os consumidores devem a sua condic;ao e a sua
posi,ao de classe, oferecendo-Ihes, assim, a possibilidade real de satisfaze-los. Em resumo,
a logica - segundo a qual, como se diz, "hoi gostos para tudo"; cada uma das fra,6es da
classe dominante tern seus artistas e seus filosofos, seus jornais e seus criticos, do mesma
modo que tern seu cabeleireiro, decorador au alfaiate; ou, como dizia urn pintor, "todo 0

mundo vende", no sentido em que as pinturas dos mais diferentes estilos acabam por
encontrar comprador - nao e 0 produto de uma busca intencional, mas do encontro entre
dois sistemas de diferen,as.

o principio da homologia funcional e estrutural segundo 0 qual a logica do campo
de produ,ao e a logica do campo de consumo sao objetivamente orquestradas reside no
fato de que, par urn lado, todos os campos especializados (campo da alta costma ou da
pintura, do teatro au da literatura, etc.) tendem a se organizar segundo a mesma logica,
ou seja, segundo 0 volume do capital especifico possuido e segundo a antiguidade - que
lhe esta, muitas vezes, associada - da posse e, par outro, as oposic;oes que tendem a se
estabelecer, em cada caso, entre as mais ricos e os menos ricos em capital espedfico, entre
as dominantes e as dominados, os titulares e os pretendentes, os antigos e as recem
chegados, a distinc;ao e a pretensao, a ortodoxia e a heresia, a retaguarda e a vanguarda, a
ordem e 0 movimento, etc., sao homologas entre elas - dai, toda a especie de invariantes
- e homologas das oposit;:6es que organizam 0 campo das classes sociais (entre dominantes
e dominados) au a campo da classe dominante (entre fra,ao dominante e fra,ao
dominada).n 0 acordo que se estabelece, assim, objetivamente entre classes de produtos
e classes de consumidores so se realiza no consumo por intermedio dessa especie de
sensa da homalagia entre bens e grupos, que define 0 gosto: ao proceder a uma escolha
segundo seus gostos, 0 individuo opera a identificar;:iio de bens objetivamente adequados
a sua posic;ao e ajustados entre si por estarem situados em posic;oes sumariamente
equivalentes a seus respectivos espac;os - filmes ou pec;as de teatro, historias em quadrinhos
ou romances, mobiliario ou vestuario - ajudado, neste aspecto, par instituic;oes, butiques,
teatros (de rive droite ou de rive gauche), cdticos, jomais e seman'rios, escolhidos, ali's,
segundo 0 mesmo principio; alem disso, por serem definidas por sua posi,ao em urn
campo, elas proprias devem ser objeto de uma identifica,ao distintiva. Com a classe
dominante, a relac;ao de oferta e de demanda assume a forma de uma harmonia pre
estabelecida: dimensao da luta, travada no amago da classe dominante, pela imposi,ao do
principia dominante de dominac;ao, a concorrencia para os emblemas da "classe", ou seja,
os bens de luxo, impoe estrategias que, tendo em comum 0 fato de serem objetivamente
orientadas para a maximizac;ao do rendimento distintivo das posses exclusivas, devem
necessariamente equipar-se com meios diferentes para desempenhar essa func;ao comum;
por seu lado, para produzir esses sinais distintos e distintivos da "classe", 0 campo de
produ,ao tera simplesmente de abandonar-se, se e que se pode falar assim, it sua logica
propria, a da distinc;ao, que °leva sempre a se organizar segundo uma estrutura amHoga a
dos sistemas simbolicos que, por seu funcionamento, ele produz e em que cada elemento
desempenha uma funC;ao distintiva.
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oefeito das homologias

Eassim que 0 caso cia marla - que, aparentemente, fornece as melhores justifica~6es

a urn modelo que transforma a busca intencional da distin<;:ao, tal como 0 do trickle down
effect, no motor cia mudan~a de vestmirio - e urn exemplo quase perfeita do encontro
entre dais espa<;:os e duas historias relativamente autonomos: as incessantes transforma\oes
da moda sao 0 produlO da orquestra<;:ao objetiva entre a logica das lutas internas ao campo

de prodll(;:ao que se organizam segundo a oposic;ao entre 0 antigo e 0 novo que, por sua
vez, esta vinculada, por intermedio cia oposic;ao entre 0 cara e 0 (relativamente) barata, e
entre 0 chissico e 0 pratico - au entre a retaguarda e a vanguarda -, aoposic;ao entre 0

velho e 0 jovem (com grande peso, aqui, como em materia de esporte), por urn lado, e, por
Dutro, a 16gica das lutas internas ao campo cia classe dominante que, conforme ja vimas,
op6em as frac;6es dominantes e as frac;6es dominadas au, mais exatamente, as titulares e

os pretendentes, au seja, considerando a equivalencia entre 0 poder (e, mais precisamente,
a poder economico) e a idade que faz com que, com rela<;:ao a idade biologica identica, a
individuo sera tanto mais velho socialmente quanto mais proximo, e ha mais tempo, estiver
do polo do poder, em suma, aqueles que tern as propriedades sociais associadas a idade
adulta do homem completo e aqueles que tern as propriedades associadas ao inacabamento
da juventude. Do mesmo modo que as costureiros - que ocupam uma posiyao dominante
no campo da moda - s6 tern de se deixar levar pelas estrategias negativas de discric;ao e de
understatement que lhes imp6e a concorrencia urn tanto agressiva dos pretendentes para
se encontrarem diretamente ajustados as demandas da burguesia antiga que eimpelida,

por uma rela<;:ao homologa as aud"cias espalhafatosas da nova burguesia, para a mesma
recusa da enfase, assim tambem os recem-chegados, jovens costureiros ou estilistas que
tentam impor suas concepc;6es subversivas sao os "aliados objetivos" dos jovens das fra~6es

dominantes e das novas frac;6es da burguesia que encontram nas revoluc;6es simb6licas 
cujo paradigma se situa nas audacias no plano do vestuario e da cosmetica - a terreno
sonhado para afirmarem a ambivalencia de sua relac;ao de "primos pobres" as grandezas

temporais. 14

A logica do funcionamento dos campos de produ<;:ao de bens culturais e as estrategias
de distinc;ao que se encontram na origem de sua dinamica fazem com que os produtos de

seu funcionamento, tratando-se de cria~6es de moda ou de romances, estao predispostos
a funcionar diferencialmente, como instrumentos de distinc;ao, em primeiro lugar, entre

as fra~6es e, em seguida, entre as classes. Comprometidos e confinados em lutas internas
que os op6em, os produtores convencidos de que, na pratica, seus investimentos se limitam
a interesses especificos, podem assim considerar-se como totalmente desinteressados e
totalmente estrangeiros as func;6es sociais que desempenham, em urn prazo maior ou
menor, para determinado publico, sem par isso deixarem de responder - e, as vezes, de
forma bastante estrita - as expectativas desta ou daquela classe ou frac;ao de classe. Isso
nunca e tao bern visivel quanto no caso do teatro em que a coincidencia entre varios
espac;os relativamente autonomos, 0 espac;o dos produtores, escritores e atores, 0 espac;o
dos criticos - e atraves deles, 0 espac;o dos jornais e semanarios - e 0 espac;o do publico, ou
seja, 0 espac;o da classe dominante, e, ao mesmo tempo, tao perfeita, tao necessaria e
imprevisivel que 0 encontro com 0 objeto da preferencia de cada urn dos atores pode ser
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vivido como 0 milagre de uma escolha. 15 0 teatro de bulevar que oferece espetaculos ja
rodados - adaptac;:6es de pec;:as estrangeiras, reprises de "classicos" do bulevar -, concebidos
segundo receitas garantidas, representados por atores consagrados e que se dirige a urn
publico velho, "burgues" e disposto a pagar pre<;:os elevados, op6e-se, em todos os aspectos,
ao teatro de pesquisa que, a prec;:os reIativamente reduzidos, prop6e espetaculos em ruptura
com as convenc;:6es eticas e esteticas, alem de atrair urn publico jovem e "intelectuaI".
Esta estrutura do espac;:o de produc;:ao funciona nao s6 na realidade, atraves dos mecanismos
que produzem as oposic;:6es entre as autores au as atores e seus teatros, as criticos e seus
jornais, mas tambem nos cerebros, sob forma de sistema de categorias de percepc;:ao e de
apreciac;:ao que permite classificar e julgar as autores, as obras, as estilos e os temas: e
assim que as cdticos - que ocupam posic;:6es opostas no campo da produc;:ao cultural 
pensarao as obras em func;:ao das pr6prias oposic;:6es que se encontram na origem de suas
diferenc;:as objetivas, sem deixarem de estabelecer hierarquias inversas entre os termos de
tais oposi<;:6es. As rea<;:6es suscitadas por uma pe<;:a de Fran<;:oise Dorin, Le Tournant [A
virada], que encena a tentativa de urn autor de bulevar para converter-se em autor de
vanguarda, variam, no conteudo e na forma, segundo a posic;:ao do 6rgao de imprensa em
que se exprimem, ou seja, segundo a distancia maior ou menor do cdtieo e de seu publico
ao polo "burgues" e, por conseguinte, a essa pec;:a; elas distribuem-se desde a mais
incondicional adesao ate 0 silencio do menosprezo, passando por urn ponto neutro 
marcado pelo Le Monde - quando se percorre de direita para a esquerda, de rive droite
para rive gauche, de L'Aurore [jomal de direita] para Le Nouvel Observateur [semamirio
de esquerda], 0 espa<;:o dos jomais e, por conseguinte, 0 espa<;:o dos publicos que, por sua
vez, se organiza segundo oposic;:6es que correspondem, de forma bastante exata, aquelas
que definem 0 espac;:o dos teatras. Colocados diante de urn objeto tao claramente organizado
segundo a oposic;:ao can6nica, os cdticos - por sua vez, distribuidos no espac;:o da imprensa
segundo a estrutura que se encontra na origem do objeto classificado e do sistema de
classifica<;:ao que e1es the aplicam - reproduzem no espa<;:o dos julgamentos pelos quais
eles 0 classificam e se classificam 0 espac;:o no qual eles proprios sao classificados (drculo
perfeito do qual so e possivel sair por sua objetiva<;:ao). Na propria pe<;:a, ao teatro "burgues"
- 0 seu - que coloca sua habilidade tecnica a servi<;:o da alegria, da leveza e da desenvoltura,
qualidades "bern francesas", Franc;:oise Dorin op6e a '1pretensao" eo "blefe", camuflados
sob urn "despojamento ostensivo", 0 espirito de seriedade e a melancolia do cenario que
caracterizam 0 outro teatro. A serie das propriedades contrastantes adotadas pelos criticos
de rive droite - habilidade tecniea, alegria de viver, clareza, naturalidade, leveza, encarar a
vida com otimismo contra 0 tedio, a tristeza, a obscuridade, a pretensao, a lentidao, 0

pessimismo - encontra-se praticamente entre as criticos do lado oposto, mas com uma
mudan~ade registro resultante de uma inversao da hierarquia das propriedades designadas.

A semelhan<;:a do que se passa em urn jogo de espelhos, cada urn dos cdticos,
situados em posic;:6es extremas, pode dizer exatamente 0 que diria a cdtieo do lado
oposto, mas em condic;:6es tais que suas palavras assumem urn valor ironico e designam
por antifrase 0 que, precisamente, e elogiado peIo critico do lado contrario. Assim, quando
o ([itico de rive gauche atribui a Fran<;:oise Dorin as qualidades de que ela propria se

gaba, mas que nao pode enunciar sem que, em sua boca e diante de seu publico, se
tornem automaticamente ridiculas (a tecnica torna-se urn "grande" ardil, enquanto 0
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Urn teste socio16gico

Passando da "direita" para a "esquerda" ou da "rive droite" para a "rive gauche",
ternos, em primeiro lugar, 0 jornal I.:Aurore: ''A impertinente Fran~oise Dorin corre 0

risco de ter cootas a ajustar com nossa intelligentsia marxizante e meio esnobe - as
duas correntes andam juntas. Com efeito, a autora de 'Un sale egolste' nao testemunha
qualquer deferencia pelo tedia solene, 0 profunda vazio, 0 nada vertiginoso, OU seja, as
verdadeiras caracteristicas das prodw;6es teatrais chamadas 'de vanguarda'. Ela tern a
ousadia de salpicar com urn risa sacrilego a famasa 'incomunicabilidade entre as pessoas'
que e0 alfa e 0 omega do teatro contemporaneo. E esta reaciomiria perversa, que lisonjeia
as mais baixos apetites da sociedade de consumo, lange de reconhecer seus erros e, com
humildade, carregar sua repula,ao de autora de bulevar, arroga-se 0 direito de preferir a
imagina,ao de Sacha Guitry e as baixarias de Feydeau aos obscuros clar6es de Marguerite
Duras ou de AnabaI. Trata-se de urn crime que dificilmente lhe sera perdoado. Tanto
mais que ele e cometido com jovialidade e jubilo, tomando partido de todos os
procedimenlos condenaveis que permitem a durabilidade dos sucessos" (Gilbert
Guilleminaud, I:Aurore, 12 janv. 1973). Situado na fronteira do campo inlelectual, em
urn ponto em que se faz sua menc;ao como estrangeiro ("nossa intelligentsia") , 0 crftico
de L:Aurore nao tern papas na lingua (utiliza, inclusive, 0 termo 'freacionario"), nem
dissimula suas estrategias. a efeito retorico - que consiste em citar 0 que seria dito pelo
adversario, embora em condic;6es tais que seu discurso, funcionando como antifrase
ironica, signifique objetivamente 0 contnirio do que ele pretende afirmar - sup6e e
serve-se da propria estrutura do campo da critica, assim como da relac;ao de conivencia
imediala, baseada na homologia de posi,ao, que ele estabelece com seu publico.

De I:Aurore passamos para Le Figaro: em perfeira harmonia, a dos habitus
orquestrados, com a autora de Ie tournant, 0 critico limita~se a manifestar a experH~ncia

do deleite absoluto diante de uma pe,a tao perfeilamente adaptada as suas calegarias de
percepc;ao e apreciac;ao, a sua visao do teatro e do mundo. Todavia, por ser obrigado a
utilizar urn grau de eufemizac;ao mais elevado, ele exclui os julgamentos abertamente
politicos para se confinar ao terreno da estetica ou da etica: "Como devemos ser
reconhecidos asenhora Franc;oise Dorin por ser uma autora corajosamente leve, 0 que
significa espiritualmente dramatica, e seria em relafao ao sorriso, desenvolta sern
fragilidade, levando a comedia ate 0 mais genuino vaudeville, embora adote a forma
mais sutil possfvel; uma autora que maneja a satira com elegancia, uma autora que
mostra, sempre, uma virtuosidade desconcertante (...). Franc;oise Dorin conhece muito
melhor do que nos todas as molas da arte dramatica, as recursos do comico, as
expedientes de uma situar;ao, 0 poder drolatico ou mordaz da palavra apropriada ... Sim,
como e notavel sua arte da desmontagem, quanta ironia no uso consciente da pirueta,
quanta controle na utilizac;ao de segundas intenc;6es! Em Ie tournant, existe tudo a que
enecessaria para agradar, sem uma onc;a de complacencia ou vulgaridade. Tambem nao
existe qualquer especie de transigencia porque e bern certo que, na hara presente, 0

conformismo encontra-se inteiramente na vanguarda, 0 ridiculo na seriedade e a
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impostura no tedio. A senhora Fran<;:oise Dorin vai aliviar um publico equilibrado,
reeonduzindo-o ao equilibria com urn jubilo saudavel (...). Apressem-se em assistir a
esta pe<;:a; alias, ereio que vao rir com tamanha vontade que acabarao por esqueeer de
pensar no que pode haver de angustiante para urn escritor 0 fato de se perguntar se
ainda esta adaptado ao tempo em que vive... Finalmente, trata-se mesmo de uma questao
que todos os homens se formulam e da qual s6 conseguirao livrar-se atraves do humor
e de urn ineunivel otimismo!" Oean-Jacques Gauthier, 12 janv. 1873).

De Le Figaro, passamos, naturalmente, para 0 L'Express, hesitante entre a adesao
e 0 distanciamento, alcan<;:ando por isso mesmo urn grau de eufemiza<;:ao nitidamente
superior: "Eis uma pe<;:a que deveria obter logo 0 maior sucesso... astuciosa e divertida.
Uma personagem. Um ator cujo papellhe assenta como uma luva: Jean Piat (...). Com
uma virtuosidade sem falhas, se excetuarmos por momentos alguma lentidJo, com uma
inteligencia liberrina, urn controle perfeiro das manhas do oficio, Fran<;:aise Dorin escreveu
uma pe<;:a sabre a virada do Bulevar que e, ironicamente, a mais tradicional pe<;:a de
Bulevar. No fundo, somente as pedantes sorumbaticos discutirJo a respeito da oposirJo
entre as dais teatros, assim como da oposi(:Jo subjacente entre as duas concep(:oes
relativas avida polftica e avida privada. 0 dialogo brilhante, repleto de palavras e de
formulas, possui freqiientes sarcasmos vingativos. No entanto, Romain nao e uma
caricatura, mas alguem muito menos tolo que a media dos profissionais da vanguarda.
Par sua vez, Philippe desempenha 0 melhor papeJ par se eneontrar em seu terreno. De
forma gentil, 0 autor de 'Comme au theatre' pretende insinuar que, no Bulevar. e que as
pessoas falam e agem 'como na vida'; e isso e verdade, embora se trate de uma verdade
parcial e nao somente par ser uma verdade de classe" (Robert Kanters, I:Express, 15-21
janv. 1973). Aqui, observa-se que, apesar de ser totalmente favotivel, a juizo e matizado
pelo recurso sistematico a formula<;:6es ambiguas do ponto de vista. inclusive, das
oposi<;:6es em jogo: "Eis uma pe<;:a que deveria obter logo 0 maior sueesso", "uma
inteligencia libertina, urn controle perfeito das manhas do offeio", "Philippe desempenha
a melhor papel", outras tantas formulas que podem tambem ser entendidas como
pejorativas. E acontece ate mesmo que se lan<;:a a suspeita, atraves da denegarJo, em
rela<;:ao a outra verdade ("Somente os pedantes sorumbaticos diseutirao 0 fundo ... ")
au, inclusive, a verdade propriamente dita, embora duplamente neutralizada pela
ambigliidade e pela denega,ao ("e nao somente par ser uma verdade de classe").

Por sua vez. Le Monde oferece urn perfeito exemplo de discurso ostensivamente
neutro. sem tomar partido, como dizem os comentaristas esportivos, por nenhuma das
duas posi<;:6es opostas. ou seja. 0 discurso abertamente politico de L'Aurore e 0 silencio
desdenhoso de Le Nouvel Observateur: "0 argumento simples au simpHsta complica-se
por uma formula<;:ao 'em patamares' bastante sutH, como se houvesse a sobreposi<;:ao de
duas pe<;:as: uma, eserita por Fran<;:oise Dorin, autora convencional, enquanto a outra
teria sido inventada por Philippe Roussel que tenta pegar 'a virada' para 0 teatro moderno.
Este jogo descreve, como urn burnerangue, urn movimento circular em que Fran<;:oise
Dorin expoe intencionalmente as cliches do Bulevar questionados par Philippe e, pela
voz do ator, arroga-se 0 direito de fazer uma eritica veemente da burguesia. Segundo
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patamar: ela confronta esse discurso com 0 de urn jovem autor que e desancado Com
igual veemencia. Por fim, a trajet6ria conduz a arma para 0 palco do bulevar, as futilidades
do mecanismo sao desmascaradas pelos procedimentos do teatro tradicional que, par
conseguinte, nada perderam de seu valor. Philippe pode declarar-se urn autor
'corajosamente leve' imaginando 'personagens que falam como todo 0 mundo'; ele pode
reivindicar uma arte 'sem fronteiras', portanto, apolitica. No entanto, a demonstra~ao e
totalmente falseada pelo modelo do autor de vanguarda escolhido por Fran<;oise Dorin.
Vankovicz e urn epigono de Marguerite Duras, existencialista retardado, vagameme
militante. Edemasiado caricatural, asemelhan~a do teatro denunciado aqui (''A cortina
preta e 0 andaime, que boa ideia!" ou este titulo de uma pe~a: "0 senhor Karsov, com
certeza, aceitara urn pouco de infinito no seu cafe"). 0 publico jubila com esta pintura
ridicula do teatro moderno; a critica contra a burguesia suscita nele uma provoca~ao

gostosa na medida em que toma como alvo uma vitima execrada que acaba sendo
destruida (...). Na medida em que ele reflete 0 estado do teatIO burgues, mosrrando
abertamente seus sistemas de defesa, a pe~a Le tournant pode ser considerada uma obra

importante. Raras sao as pe~as que deixam filtrar tanto a inquieta~ao de uma amea~a

'exterior' e a recuperam com tamanha obstina~ao inconsciente" (Louis Dandrel, 13 janv.
1973). Neste texto, a ambigiiidade ji cultivada por Robert Kanters atinge 0 auge; 0

argumento e, it escolha, "simples ou simplista"; a pe<;a desdobra-se, oferecendo ainda
duas obras aescolha do leitor, ou seja, "uma critica veemente", mas "recuperadora" da
burguesia, e uma defesa da arte apolitica. A quem tivesse a ingenuidade de perguntar se
o critico e "a favor ou contra", se ele julga a pe~a "boa ou rna", duas respostas: em
primeiro lugar, urn esc1arecimento de "informador objetivo" que, para ser fiel averdade,
deve lembrar que 0 autor de vanguarda representado e"demasiado caricatural" e que "0

publico jubila" (sem que seja possivel saber como 0 cdtico se situa em rela<;ao a esse
publico, portanto, qual seria 0 sentido da jubila<;ao); em seguida, no termo de urna serie
de julgamentos arnbiguos it for<;a de circunspec<;6es, de matizes e de atenua<;6es
universitarias ("na medida em que... " I "pode ser considerado como... "), a afirma~ao de
que Le tournante uma "obra importante", mas -que fique bern claro - como documento
sobre a crise da civiliza~ao contemponlnea, como teria sido dito em Sciences Po.

Esta arte da concilia~ao e do compromisso atinge a virtuosidade da arte pela arte
com 0 jornalista de La Croix* que acompanha seu juizo favoravel incondicional com
considera~6es tao sutilmente articulados, transformando litotes em duplas-nega~6es,

matizes em ressalvas e em corre~6es a si mesmo, que sua conc1usao baseada na conciliacio

oppositorum - tao ingenuamente jesuitica, "fundo e forma", conforme sua pr6pria
expressao - parece ser quase evidente: "Como ja afirmei, a pe~a Le tournanr parece-me
ser uma obra admirivel, tanto por seu fundo quanto por sua forma. Independenternente
deste comentario, ela provocara irrita~ao em grande numero de espectadores. Posicionado,
por acaso, ao lade de urn fanatico incondicional da vanguarda, apercebi-me de sua raiva
enrustida, durante todo 0 espetaculo. Nem por isso 'lOU deduzir que Fran~oise Dorin

* Fundado em 1883, pelos assuncionistas, este jornal parisiense e0 principal6rgao da imprensa cat61ic8.
na Fran~a. (N.T.)

Pierre Boul'diel.l
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tenha side injusta em rela~ao a algumas inova~6es respeitaveis - mesmo que sejam, na
maior parte das vezes, enfadonhas - do teatro contemporaneo (...). E se sua conclusao
o apoio eleve - orienta-se no sentido do triunfo do 'Bulevar' - embora se trate de urn
bulevar de vanguarda - eporque, precisamente, urn mestre tal como Anouilh posicionou
se, ha muito tempo, como guia no cruzamento desses dois caminhos" Oean Vigneron,
La Croix, 21 janv. 1973).

Por si 56, 0 silencio de Ie Nouvel Observateur ja e significativo; no entanto, e
possivel fazer uma ideia aproximada do que poderia ter sido a posi~ao deste semanario

ao ler, por urn lado, a critica publicada nesta revista sobre a pe~a La preuve par quatre de
FeUcien Marceau e, por outro, a critica sobre Ie tournant que Philippe Tesson - na
epoca, chefe de reda,ao de Combat' - escreveu para 0 Le Canard Enchaine". "Acho que

nao se deve aplicar 0 termo 'teatro' a essas reuni6es mundanas de comerciantes e de
mulheres de neg6cios no decorrer das quais urn ator celebre, e bern acompanhado, recita
o texto laboriosamente espirituoso de urn autor igualmente celebre, no meio de urn
dispositivo cenico, ainda que seja envolvente [tournant] e produzido com 0 humor
ponderado de Folon... Aqui, nada de 'cerimonias', nem de 'catarse' ou 'denuncia', ainda

menos de improviso. Simplesmente, prato feito de cozinha burguesa para estomagos
que ji digeriram outras especialidades (...). A semelhan,a de todas as salas parisienses
de bulevar, a sala desata a rir no momento apropriado, nas ocasi6es mais conformistas,
em que entra em a~ao 0 espirito de racionalista bonachao. Com a cumplicidade dos

atores, a conivencia e perfeita. Trata-se de uma pe~a que poderia ter sido escrita ha dez,
vinte ou trinta anos" (M. Pierret, Le Nouvel Observateur, 12 fevr. 1964, a prop6sito da
pe,a La preuve par quatre de Felicien Marceau).

"Fran~oise Dorin e uma pessoa espertfssima. Uma recuperadora de classe A
duplicada de uma extraordinaria afetafao. Sua pe~a Le tournant e uma excelente comedia
de bulevar, cujas molas essenciais sao a ma-fe e a demagogia. A senhora pretende provar
que 0 teatro de vanguarda e urn mingau para gatos. Neste sentido, serve-se das manhas do
afiela e e inutil dizer-lhes que, ao servir-se de determinado expediente, 0 publico
desmancha-se em gargalhadas e grita: outra vez, Dutra vez. Por corresponder asua
expectativa, a autora acaba exagerando. Ela coloca no palco urn jovem dramaturgo
esquerdista, batizado Vankovicz - vejam so! - que passa por situa~6es ridiculas,
desconfortaveis e urn tanto indecorosas para provar que este sujeitinho DaO e assim tao

desinteressado, nem menos burgues do que voces e eu proprio. Quanta bom senso, Senhora
Dorin, quanta Jucidez e franqueza! A senhora, pelo menos, tern a coragem de manifestar

suas opiniaes, aliis, opiniaes bern saudiveis e bern francesas" (Philippe Tesson, Le Canard
Enchaine, 17 mars 1973).

* Jornal parisiense clandestino, fundado em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, como espa~o de
expressao daqueles que persistiam em acreditar que seria passlvel criar, na Fran~a, urn movimento popular
de esquerda nao comunista; contou com a colabora~ao, entre autros, de Albert Camus, Jean-Paul Sartre,
Andre Malraux, Emmanuel Maunier e Raymond Aron. Deixau de ser publicado em 1974. (N.T.)

** Literalmente, "0 jarnaleca acorrentado". Trata-se de urn semanario satfrico ilustrado, fundado em
Paris, em 1916: com seus panfletos e caricaturas, fustiga tanto os grupos politicos e financeiros, quanta
os literarios e artfsticos. (NT.)
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"born sensa" ecompreendido, imediatamente, como sinonimo de tolice burguesa), ele
aponta em direc;ao da autora a arma que ela propria utiliza contra 0 teatro de vanguarda
quando, ao explorar a logica estrutural do campo, ela aponta contra 0 teatro de vanguarda
a arma utilizada por este contra a tagarelagem "burguesa" e contra 0 teatro "burgues"
que reproduz seus truismos e cliches (estamos pensando, por exemplo, em Ionesco
quando desereve A cantara careca au jacques como "uma especie de parodia au de
earicatura do teatro de bulevar, urn teatro de bulevar que se decomp6e e se torna 10lleo").
Em todos as casas, trata-se do mesmo procedimento, ou seja, aquele que consiste em
servir-se da relac;ao de conivencia etiea e estetiea que se estabelece com 0 proprio publico
para quebrar a relac;ao de conivencia que °discurso parodiado mantinha com seu publico
e transformar tal discurso em uma seqilencia de afirmac;5es "desloeadas" que chocam
au fazem rir par nao serem pronunciadas em urn local e diante de urn publico
convenientes, alem de so poderem instaurar com a publico a cumplicidade imediata do
riso por terem conseguido ohter dele - se eque, de antemao, ja nao tinham tal certeza 
a revoga<;:ao dos pressupostos do discurso parodiado.

Como fica bern demonstrado por este caso exemplar, e a Iogica das homologias 
e nao a calculisma cinico - que faz com que as obras estejam ajustadas as expectativas
de seu publico: as objetivac;6es parciais, assumidas pelos intelectuais e artistas nos
combates travados entre si, deixam escapar 0 essencial ao descrever como a produto de
uma busca consciente do sucesso junto ao publico 0 que, de fato, e 0 resultado da
harmonia preestabelecida entre dois sistemas de interesses - que podem coincidir na
pessoa do escritor "burgues" - au, mais exatamente, da homologia estrutural e funcional
entre a posic;ao de determinado escritor ou artista no campo de produc;ao e a posic;ao de
seu publico no campo das classes e das frac;6es de classe. Ao recusar a reconhecimen to

de qualquer outra rela<;:ao possivel entre 0 produtor e seu publico alem do calculi sma
cinko au 0 puro desinteresse, os escritores e as artistas adotam urn meio comodo de se
considerarem como desinteressados, ao mesmo tempo que, no principio da atividade de
seus adversarios, descobrem a busea do sucesso a qualquer prec;o; neste caso, a argumento
preferido pela rive droite ea utiliza<;:ao da pravoca<;:ao au do escandalo, enquanto 0 de
rive gauche e a servilismo mercenario. Os pretensos "escritores de encornenda" tern
motivos para pensar e professar que, propriamente falando, nao estao a servic;o de quem
quer que seja: objetivamente, 0 unieo servic;o prestado e, com teda a sineeridade, a seus
proprios interesses, interesses espedficos, altarnente sublimados e eufemizados, tais
como 0 "interesse" par uma forma de teatro au de filosofia, logicamente associada a
determinada posic;ao em determinado campo, e que - salvo nos perfodos de crise - e
bern feito para ocultar, a seus pr6prios defensores, as implicac;6es poIiticas comidas
nele. Entre 0 puro desinteresse e 0 servilismo cinico, ha lugar para as relac;6es
estabelecidas, objetivamente, fora de qualquer intenc;ao consciente, entre urn produtor
e urn publico, fazendo com que as praticas e as obras produzidas no amago de urn campo
de produc;ao especializado e relativarnente aut6nomo sejam necessariamente
sobredeterminadas; que as fun<;:6es desempenhadas por elas nas lutas internas dupliquem
se, inevitavelmente, de func;6es externas, au seja, as que recebem nas lutas simb61icas
entre as frac;6es da classe dominante e, pelo menos, no termo do processo, entre as
classes. A "sinceridade" (que euma das condi<;:6es da efideia simb6lica) s6 epassive] -

Pierre Bourdieu
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e real - no caso de urn acordo perfeito, imediato, entre as expectativas inscritas na
posic;:ao ocupada (em urn universo menos consagrado, seria utilizada a expressao
"defini,ao do cargo") e as disposi,6es do ocupante. Ela e 0 privilegio daqueles que,
guiados por seu senso social - 0 que, em ingles, edesignado por sense ofone's place
encontraram seu lugar natural no campo da produ,ao. Segundo a lei que pretende que a
pregac;:ao faz-se apenas a convertidos, urn cdtieo s6 pode exercer "influencia" sobre seus
leitores com a condi,ao de que estes Ihe atribuam tal poder por estarem ajustados
estruturalmente a ele em relac;:ao avisao do mundo social, aos gostos e a todo 0 habitus.
Jean-Jacques Gauthier, critico literario durante muito tempo em Le Figaro, descreve
bern esta afinidade eletiva que une 0 jomalista com seu jomal e, atraves dele, a seu
publico: urn born diretor de Le Figaro, que se escolheu a si mesmo e foi escolhido segundo
os mesmos mecanismos, sabe reconhecer urn cdtieo litenirio deste jornal pelo fato de
que "possui 0 tom conveniente para se dirigir aos leitores do jornal"; sem fazer de
prop6sito, "ele fala naturalmente a linguagem de Le Figaro"; alias, ele seria "0 leitor
tipo" deste joma!. "Se amanha, em Le Figaro, come,o a utilizar a linguagem, por exemplo,
da revista Les Temps Modernes au de Saintes Chapelles des Lettres, deixarei de ser lido
e compreendido, portanto, de ser escutado, porque irei basear-me em certo numero de
noc;:6es ou de argumentos que serao motivo de escarnio para 0 leitor" .16 Existem
pressupostos, uma doxa, correspondentes a cada posi,ao; neste caso, a homologia das
posi,6es ocupadas pelos produtores e por seus clientes e a condi,ao desta cumplicidade
que sera tanto mais fortemente exigida quanto, asemelhanc;:a do que se passa com a
teatro, aquilo que esta em jogo for mais essencial e estiver mais pr6ximo dos derradeiras
investimentas.

As afinidades eletivas

ADistin,ao 225

Este caso limite obriga a questionar as aparendas da a,ao direta exercida pela
demanda sobre a oferta ou pela oferta sobre a demanda e leva a considerar, sob outra
optica, todos os encontros entre a logica da produ,ao dos bens e a logica da produ,ao dos
gastas atraves dos quais se constitui 0 universo das coisas apropriadas, abjetos, pessoas,
saberes, lembranc;:as, etc. 0 limite de todas essas coincidencias de estruturas e de seqiiencias
hom610gas pelas quais se realiza a concordancia entre uma pessoa socialmente classificada
e as coisas ou as pessoas - elas pr6prias, tambem, socialmente classificadas - que lhe
estao vinculadas erepresentado por todos as atos de caoptac;:ao da simpatia, amizade ou
amor que conduzem a relac;:6es duradouras, socialmente sancionadas ou nao. 0 senso
social encontra suas referencias no sistema de sinais indefinidamente redundantes entre
si de que cada carpo eportadar - vestuario, pronuncia, postura, forma de andar, maneiras
- e que, registrados inconscientemente, encontram-se na origem das "antipatias" au
"simpatias": as "afinidades eletivas", aparentemente, mais imediatas baseiam-se sempre,
par urn lada, na decifra<;aa inconsciente de trac;:os expressivos em que cada urn s6 adquire
sentido e valor no interior do sistema de suas variac;:6es segundo as classes (basta pensar
nas formas do riso ou do sorriso repertoriadas pela linguagem comum). 0 gosto e 0 que
emparelha e assemelha coisas e pessoas que se ligam bern e entre as quais existe urn
mutua acordo.
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A confirmac;:ao mais indiscutfvel desta especie de sentido imediato das
compatibilidades e incompatibilidades sociais e, sem duvida, a endogamia de classe ou,
ate mesmo, de frac;:ao de dasse, que e quase tao rigorosamente garantida pelo livre jogo da
escolha amorosa, quanto pelas intervenc;:6es expressas das famflias. Sabe-se que a estrutura
dos circuitos de trocas matrimoniais tende a reproduzir a estrutura do espa~o social tal
como ela foi descrita aqui (c£ A . Desrosieres, "Marche matrimonial et structure des classes
sociales", in Actes de la recherche en sciences sociales, 20/21, 1978, p. 97-107). Eprovevel

que ainda seja subestimada a homogeneidade dos casais e que urn melhor conhecimento
das propriedades "secundirias" dos c6njuges e das respectivas familias reduziria ainda
mais a parte aparente do acaso. Assim, por exemplo, a pesquisa empreendida em 1964
sobre as estrategias matrimoniais de seis turmas (1948-1953) de estudantes da se~ao de
letras da Ecole Normale mostra que, entre os casados nesta data (85% do total), 59%
haviam casado com uma professora; em 58% dos casos, esta era uma agregee (cf. P. Bourdieu
eM. de Saint-Martin, "Les categories de l'entendement professoral", in Actes de la recherche
en sciences sociales, 3, 1975, p. 87 e 90). Do mesmo modo, entre os diretores da

administrac;:ao central que ocupam uma posic;:ao intermediiria entre a fun~ao publica e os
neg6cios - dos quais 22,6% tern urn pai na func;:ao publica e 22% nos neg6cios -, 0 sogro e
funcionirioem 16,6% doscasos eencontra-se nos neg6cios em 25,2% (cf. Ezra N. Suleiman,
Politics, Power and Bureaucracy in France. The Administrative Elite, Princeton, Princeton
University Press, ]974, p. 69). Por ultimo, entre os ex-estudantes do Institut europeen
d'administration des affaires (INSEAD) [Instituto Europeu de Administra,ao dos Neg6cios],

que acolhe os futuros quadros dirigentes do setor privado - dos quais 28% sao filhos de
empresarios da industria e do comercio, e 19,5% de quadros superiores ou de engenheiros
-,0 sogro e empresirio em 23,5% dos casas e quadro ou engenheiro em 2] %; alem disso,

raros sao os casados, cujo pai (2%) ou sogro (5%) seja professor (d.]. Marceau, The Social
Origins, Educational Experience and Career Paths ofa Young Business Elite, Final Report
for Social Science Research Council - SSRC - Grant of 1973-1975, Paris, i 975, i i 7 p.,
mimeografado). E e conhecida a contribuic;:ao determinante fomecida a reproduc;:ao da
grande burguesia pela 16gica das trocas matrimoniais (c£ P. Bourdieu e M. de Saint Martin,
"Le patronat", Joe. cit.).

a gosto adapta-se; ele casa as cores e, tambem, as pessoas que formam os "casais
bern ajustados", antes de mais nada, no que diz respeito aos gostos. Todos os atos de
coopta\-aa que se encontram na origem dos "grupos primarios" sao atos de
conhecimento dos outros enquanto sao sujeitos de atos de conhecimento au, em uma
linguagem menos intelectualista, das opera,aes de identifica,ao - particularmente,
visfveis nos primeiros encontros - pelas quais urn habitus adquire a certeza de sua
afinidade com outros habitus. Compreende-se, assim, a surpreendente harmonia dos
casais comuns que, ajustados freqiientemente desde a origem, ajustam-se
progressivamente por uma especie de acultura\-ao mutuaY Esta identifica~aodo habitus
pelo habitus encontra-se no principia das afinidades imediatas que orientam os
encontros sociais, desencorajanda as rela~6es socialmente discordantes, incentivando
as rela,aes ajustadas, sem que estas opeta,aes tenham de se formular, algum dia, de
outra forma que nao seja na linguagem socialmente inocente da simpatia au da

Pierre Boul'diell
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antipatia. 18 A extrema improbabilidade do encontro singular entre as pessoas singu1ares,
que oculta a probabilidade dos acasos substituiveis, leva a viver a escolha mutua como
urn acaso feliz, coincidencia que imita a finalidade - "porque era ele, porque era eu" _
reduplicando assim a sentimento do milagre.

Aqueles que, segundo nos parece, estao de acordo com nosso gasto colocam, em
suas pniticas, urn gosto que nao e diferente daquele que utilizamos na percep~ao de
suas pniticas. A melhor praya de afinidade de gostos entre duas pessoas e a afei~ao que
sentem uma pela outra. Do mesmo modo que 0 apreciador de arte sente-se como a razao
de ser de seu achado que parece ter existido desde tada a eternidade na expectatiya do
olhar do "descobridor", assim tambem as apaixonados sentem-se "justificados em Sua
existencia" - para retomar a expressao de Sanre - au seja, "feitos urn para 0 outro",
constituidos como finalidade e razao de ser de uma outra existencia inteiramente
dependente de sua propria existencia, portanto, aceitos, assumidos, reconhecidos no
que tern de rnais contingente, sua maneira de rir ou de falar, em suma, legitimados na
arbitrariedade de determinada maneira de ser e de fazer, de urn destino biologico e
social. a arnor e tambem a maneira de amar seu proprio destino em urn au tro e de
sentir-se amado em seu proprio destino. Sem duvida, essa e a oportunidade por exceJencia
de uma especie de experiencia do intuitus originarius, cuja posse dos bens de luxo e das
obras de arte - feitos para seu possuidor - e uma forma aproximada e que transforma 0

sujeita perceptar e nomeadar ~ e conhecido 0 papel desempenhado pela imposi~ao de
nomes na rela~ao amorosa - a causa e a finalidade, em suma, a razao de ser do ser
percebido.

"0 Mestre, com urn olbo agudo, em seus passos,
Apaziguou do eden a surpresa inquieta
Cujo tremor final, em sua so YOZ, desperta
Para a Rosa e 0 Lis a misterio de urn nome."*

o gosto e a forma por excelencia do amor fati. 0 habitus engendra representa~6es

e pra.ticas que, apesar das aparencias, sao sempre mais ajustadas as condi~6es objetivas
das quais elas sao 0 praduto. A frase de Marx segundo a qual "0 pequeno-burgues e
incapaz de superar os timites de seu cerebro" - outros teriam falado dos limites de seu
entendimento - significa que seu pensamento tern os mesmos limites de sua condi~ao,

ou seja, por sua condi~ao, e limitado, de alguma forma, duplamente: pelos limites
materiais que ela imp5e asua pnitica e pelos timites que ela imp6e ao seu pensamento,
portanto, asua pnitica, levando-o a aceitar - ate mesmo, amar - esses limites. 19 Deste
modo, estamos em melhores condi~5es para compreender 0 efeito proprio da tamada
de consciencia: a explicita~ao do dado pressup5e e produz a suspensao da adesao
imediata a esse dado que pode conduzir adissociac;:ao entre 0 conhecimento das relac;:6es
provaveis e 0 reconhecimento dessas rela~5es, de modo que 0 amor fati pode inverter~

se em odium fati.

* Tradw;:ao de JUlio Castanon Guimaraes do poema Toast funebre [Brinde Funebre] de Stephane Mallarme
(cf. Rio de Janeiro: 7 Letras, 1995). (N.T.)
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As lutas sirnbOlicas

Se, para escapar ailusao subjetivista que reduz 0 espac;o social ao espac;o conjuntural
das interac;6es, au seja, a uma sucessao descontinua de situa~6es abstratas,2° convern
construir, como fizemos, 0 espaC;o social enquanto espa90 objetivo- estrutura de relac;6es
objetivas que determina a forma assumida, eventualmente, peJas interafoes e pela
representafao concebidas pe/os envolvidos em tais reiafoes -, oearre que cleve ser superado
o objetivismo provis6rio que, ao tratar as fatos sociais como coisas, reifica 0 que ele descreve:
as posiC;6es sociais que se apresentam ao observador como lugares justapostos, partes

extra partes, em uma ordem estatica, formulando a questao inteiramente te6rica dos Iimites
entre as grupos que as ocupam, sao inseparavelmente localiza~6esestrategicas, lugares a

defender e conquistar em urn campo de lutas.

Convem estar prevenido contra a propensao objetivista - que se realiza e se fortalece

no esquema espacial- em recortar, neste espa~o, regi6es definidas de uma vez par todas, sob

urn so aspecto e delimitadas por fronteiras daramente delineadas: como foi mostrado, par

exemplo, a proposito dos empresarios da industria e comoveremos, mais adiante, a proposito

do caso exemplar das novas fra~6es das classes medias, zona particularmente indeterminada

deste lugar de indetermina<;ao relativa representado pela pequena burguesia, cada uma das

classes de posi~6es, construidas obrigatoriamente pelas classifica~6es habituais da estatistica,

pode funcionar em si mesma como urn campo relativamente aut6nomo e bastaria substituir

as categorias relativamente abstratas que imp6em as necessidades do acumulo estatistico

par cargos mais estritamente definidos para verificar 0 perfil da rede das rela~6es de

concorrencia em que, par exemplo, se engendram os conflitos de competencia - conflitos

sabre os diplomas que dao direito ao exercicio legitimo da profissao e sabre a mola legitima

do exerefcio - que op6em agentes dotados de diferemes diplomas de legitimidade, tais como

medicos, anestesistas, enfermeiras, fisioterapeutas e curandeiros (alias, cada urn desses

universos funciona em si mesmo como urn terreno de Iutas) ou, ainda, entre as profiss6es,

em grande parte, recem-criadas que, ao oferecerem urn enquadramento "social" (assistentes

sociais, atendentes domiciliares, rnembros dos conselhos tutelares, etc.) ou servi~os educativos

(educadores especializados, educadores sociais, etc.), culturais (animadores, fonnadores de

adultos, etc.) ou medico-psicol6gicos (conselheiros conjugais, especialistas em puericultura,

fisioterapeutas, etc.), tern em comurn 0 fato de se definirem apenas na e pela concorrencia

que os op6e entre si e nas estrategias antagonistas pelas quais elas visam transformar a

ordem estabelecida para garantirem ai 0 reconhecimenw de sua posit;ao.

Portanto, a modelo do espal'0 tal como ele foi proposlO nao deve somente seus Iimites
anatureza dos dados utilizados - e utilizaveis - e, em particular, aimpossibilidade pnhica de

introduzir, na analise, fatos de estrutura, tais como 0 poder detido par alguns individuos ou

grupos sabre a economia au, ate mesmo, sabre as inumeraveis ganhos indiretos e ocultos,

correlatos a essa situa~ao. Se, muitas vezes, numerosos empreendedores de pesquisas

empiricas sao impelidos a aceitar, implicita au explicitamente, uma teoria que reduz as

classes a simples estratos hierarquizados, sem serem antagonistas, esobretudo porque a
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propria logica de sua pnitica leva-os a ignorar 0 que esta objetivamente inscrito em qualquer
distribui~ao: balan~o em determinado momento do que havia sido adquirido nas Iutas
anteriores e podera ser investido nas Iutas ulteriores, a distribuic;aono sentido da estatistica,
assim como da economia politica, exprime urn estado da rela~ao de for~as entre as classes
ou, mais precisamente, da luta pela apropria~ao dos bens raros e pelo pader prapriamente
politico sabre a distribuic;aa au aredistribuic;aa dos ganhos. 0 mesmo e dizer que a oposi~ao

entre as teorias que descrevem 0 mundo social na linguagem da estratifica~ao e as que falam
a linguagem da luta das classes corresponde a duas maneiras de apreender 0 mundo social
que, apesar da dificuldade em concilia-las na pdtica, nao sao, de modo algum, excludentes
em seu principio: se, aparentemente, os "empiristas" estao fixados na primeira, enquanto a
segunda parece ser urn assunto de "teorkos" e porque a pesquisa descritiva ou explicativa,
que so pode manifestar as classes ou as fra~6es de classe sob a forma de urn conjunto pontuaJ
de distribui~6es de propriedades entre individuos, situa-se sempre, de alguma forma, depois
(au antes) da batalha e, necessariamente, coloca entre parenteses a luta que, afinal, produz
esta distribui<;ao. Aa esquecer que tadas as propriedades que ele trata - alem de c1assifica
las e avalia-Ias, assim como aquelas utilizadas para essa classifica~ao e avalia~ao - constituem
armas e pretextos da luta entre as classes, 0 estatistko e levado a abstrair a classe de suas
rela~6es com as outras classes, nao so rela~6es de oposi~ao que conferem valor distintivo as
propriedades, mas tambem rela<;6es de pader e de luta pela poder que se encantram no
principio das distribui<;6es. Semelhante afotografia de uma partida de bolinhas de gude ou
de poquer que, em determinado momenta, fixasse 0 baJanc;o dos ativos em numero de bolinhas
ou fichas, a pesquisa fixa urn instante de urna luta na qual, ern cada instante, os agentes
colocam em jogo, enquanto arma e lance, 0 capital que haviam adquirido nas fases anteriores
da luta e que pode implicar um poder sobre a propria luta e, par conseguinte, sobre 0 capital
detido pelos outms. A estrutura das rela~6es de classe e 0 que se obtem ao fixar, por urn
corte sincronko, urn estado, mais ou menos estavel, do terreno das lutas entre as classes: a
for~a relativa investida pelos individuos nesta luta - ou, em outras palavras, a distribui\ao
no momento considerado das diferentes especies de capital- define a estrutura desse campo;
mas, par outro lado, a far<;a adisposi<;ao das individuos depende do estado da luta pela
defini~ao em rela\ao ao pretexto da luta. A defini\ao dos instrumentos e dos pretextos
legitimos da luta faz parte, com efeito, dos pretextos da luta; alem disso, a efid.cia relativa
dos instrumentos que permitem dominar 0 jogo - 0 capital sob suas diferentes especies 
esta ela propria em jogo, portanto, submetida a varia<;6es segundo 0 deconer do jogo. Ii
assim que, conforme nossa insistencia - nem que fosse por meio de aspas -, a no~ao de
"volume global do capital", cuja constru~ao e incontormlvel para justificar certos aspectos
das praticas, nao deixa de ser urn artefato teoricaque, alias, poderia produzir efeitos realmente
perigosos se nos esquecessemos de tudo aquilo de que se deve fazer abstra\ao para construi
la, a come~ar pelo fata de que a taxa de conversao de uma especie de capital em uma outra
e, em cada momento, urn pretexto de Iotas, portanto, exposta a mudan\as incessantes.

Ajustadas a uma condi<;ao de c1asse, como conjunto de possibilidades e de
impossibilidades, as disposi<;6es estao tambem ajustadas a uma posi<;ao definida, do ponto
de vista relacional, a uma pasic;aa na estrutura das classes, portanto, sempre referenciadas,
pelo menos, objetivamente, as disposi~6es associadas a outras posi~6es. 0 meSillO e dizer
que, estando "adaptadas" a uma classe particular de condi\6es de existencia caracterizadas
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por determinado grau de distancia cia necessidade, as "regras de moral" e as "esteticas" de
c1asse estao inseparavelmente situadas umas em relac;ao as Dutras segundo 0 criteria do
grau de banalidade ou de distin,ao; alem disso, todas as "eseolhas" produzidas eneontram
se, assim, automaticamente associadas a uma posi<;:ao distinta, partanta, afetadas por urn
valor distintivo. IS50 ocorre independentemente, ate mesmo, de qualquer intenc;:iio de
distim;:ao, de qualquer buse. explicita da diferen,a; e, embora as estrategias propriamente
intencionais que levam a se distinguir do gropo imediatamente inferior - au supostamente

considerado como tal ~, tratado como cannaste, e a identificar-se com 0 grupo cia posh;ao
imediatamente superior - au supostamente considerado como tal-, assim reconhecido como
detentor do estilo de vida legitimo, limitem-se a garantir a plena efidcia, pela redupliea,ao
intencional, aos efeitos automaticos e inconscientes da dialetica do raro e do comum, do
novo e do superado, inserita na difereneia,ao objetiva das condi,6es e das disposi,6es. E, de
fato, apesar de nao se inspirar, de modo algum, na preocupa~ao consciente de tamar suas
distc1ncias em rela~a.o ao laxismo popular, tada profissao pequeno-burguesa de rigorismo,
qualquer elogio do limpo, s6brio e eapriehado, contem uma referencia tacita a falta de limpeza,

nas palavras au coisas, aintemperan~a au aimprevidencia; e a reivindica~ao burguesa da
naturalidade au discri~ao, do desprendimento e desinteresse, nao tern necessidade de
obedecer a uma busca intencional da distin~ao para canter uma denuncia implicita das
"pretens6es", sempre rnarcadas pela demasia ou insuficiencia, da pequena burguesia,
l'tacanha" ou "espalhafatosa", "arrogante" au "servil", "inculta" au "escolar": nao e par
acaso que cada grupo tende a reconhecer seus proprios valores naquilo que faz seu valor, no
sentido de Saussure, ou seja, na ultima diferenra que e tambern, frequentemente, a ultima
conquista, na distiincia estrutura! e genetiea que 0 define propriamente falando. Nos aspectos
em que as classes populares, reduzidas aos bens e as virtudes "de primeira necessidade",
reivindicam a limpeza e a comodidade, as classes medias, ja mais liberadas da urgencia,
desejam urn interior caloroso, intimo, confortavel ou caprichado, ou urn vestuario na mada
e originalY Par sua vez, as classes privilegiadas relegam esses valores para a segundo plano
pelo fato de te-Ios adquirido ha multo tempo, pareeendo-Ihes, portanto, evidentes: por terem

acesso a inten~6es socialmente reconhecidas como esteticas - tais como a busca da harmonia
e da composi~ao - elas nao podem identificar sua distin~ao com propriedades, praricas au
"virtudes" que ja nao precisam de ser reivindicadas ou, tornadas comuns, nao podem se-Io
porque, ao guardarem seu valor de uso, elas perdem seu valor distintivo.
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Conforme e demonstrado pela serie dos histagramas que representam as varia~6es,

segundo a fra\ao de classe, dos adjetivos atribufdos ao interior ideal de uma casa (com
exclusao de tres - "classico", "caprichado" e "s6brio" - cujo sentido revelou-se ambfguo),
a propor\ao das escolhas que enfatizam propriedades propriamente esteticas - "recatado",
"repleto de fantasia", "harmonioso" - cresce amedida que se sobe na hierarquia social,
enquanto diminui a parcela das escolhas que podem ser designadas como "funcionalistas"
("claro e limpo", "pdtico" e "f:kit de arrumar"). Segundo 0 que se observa, a deforma\ao
continua do histograma orienta-se, de fato, para tres termos relativamente
incomensuraveis: os pequenos comerciantes levam aos industriais e aos grandes
comerciantes; os professores primarios aos professores do ensino secundario; e os
intermediarios culturais aos produtores artlsticos. 22
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que os cpee entre si: a "distinc;ao" ou, melhor ainda, a "classe" - manifesta<;ao legftima,
ou seja, transfigurada e irreconhecivel, da classe social - existe apenas atraves das lutas
pela apropriac;ao exclusiva dos sinais distintivos que fazem a "distinc;ao natural".

A cultura e urn desafio que, a semelhanc;a de todos os desafios sodais, SUpce e
impee, a urn so tempo, que 0 individuo entre no jogo e se deixe levar pelo jogo; ah~m

disso, 0 interesse pela cultura, sem 0 qual nao existe corrida, nem concurso, nem
concorrencia, eproduzido pela propria corrida e pela propria concorrencia que ele produz.
Fetiche entre os fetiches, 0 valor da cultura engendra-se no investimento originario
implicado no proprio fata de entrar no jogo e na crenc;a coletiva relacionada com 0 valor
do jogo que faz 0 jogo e que refaz, sem cessar, a concorrencia pelos desafios. A oposi<;:ao
entre 0 "autentico" eo "simile", a "verdadeira" cultura e a "vulgarizaC;ao", que alicer<;a a
jogo ao servir de fundamento acrenc;a no valor absoluto do que esta em jogo, dissimula
uma colusao nao menos indispensavel aproduc;ao e areproduc;ao da illusio, reconhecimento
fundamental do jogo e do que, cultura!mente, esta em jogo: a distin,ao e a pretensao, a
alta cultura e a cultura media - como, alhures, a alta costura e a costura, os sa16es mais
prestigiados de cabeleireiro e os mais comuns, e assim por diante - s6 existem uma pela
outra e e sua rela~ao au, melhor ainda, a colabora~ao objetiva entre seus aparelhos de
produc;ao e os respectivos clientes que produz 0 valor da cultura e a necessidade de
apropriar-se dela. Nessas lutas entre adversarios objetivamente cumplices, engendra-se 0

valor da cultura ou, 0 que da no mesmo, a crenc;a no valor da cultura, 0 interesse pela
cultura, 0 interesse da cultura ~ aspectos que nao sao evidentes, embora urn dos efei tos do
jogo consista em fazer acreditar no inatismo do desejo e do prazer de jogar. A barbarie
consiste em se questionar sobre a utilidade da cultura; em admitir a hip6tese de que a
cultura possa ser desprovida de interesse intrinseco e de que 0 interesse pela cultura nao
seja uma propriedade de natureza - alias, distribufda de forma desigua! - como que para
separar os barbaros dos predestinados, mas urn simples artefato social, uma forma
particular, e particularmente confirmada, de fetichismo; em formular a questao em reJa<;ao
ao interesse das atividades que, segundo se diz, sao desinteressadas por nao oferecerem
qualquer interesse intrinseco - por exemplo, qualquer prazer sensivel- e, assim, introduzir
a questao do interesse do desinteresse.

A propria Iuta produz, assim, os efeitos propicios a dissimular a propria existencia
da luta. 0 motivo pelo qual epossive! exprimir, indiferentemente, a rela,ao que as diferentes
classes sociais mantem com a cultura na linguagem, cara a Halbwachs, cia "distancia ao
nueleo dos valores culturais", ou na linguagem do confUta deve-se ao fato de que, sem
possibilidade de se mostrarem e de se organizarem como tais, as Iutas simb6licas entre as
classes estao destinadas a assumir a forma de Iutas de concorrencia que contribuem para
a reprodu<;ao das distancias encontradas no pr6prio principio da conida. Nao epor acaso
que - se excetuarmos Proudhon que, em seu horror pequeno-burgues pelo estilo de vida
dissoluto e desleixado dos artistas e no que Marx designa como suas "irae hominis probi",
extrai a audacia de revelar a face oculta, recalcada, da representac;ao contradit6ria au,
melhor ainda, ambivalente, que a pequena burguesia se faz da arte - nao ha praticameme
urn questionamento da arte e da cultura que leve a uma verdadeira objetiva<;ao do jogo
cultural, de tal modo 0 sentimento de indignidade cultural se imp6e fortemente aos
membros das classes dominadas e a seus porta-vozes.25
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As classes dominadas nao intervem nas lutas simb6licas pela apropriac;:ao das
propriedades distintivas que conferem sua fisionomia aos diferentes estilos de vida e,
tampouco, nas lutas pela defini,ao das propriedades que merecem ser apropriadas e do
modo de apropriac;:ao legitimo a nao ser a titulo de referencia passiva, de contraste. A
natureza contra a qual se constr6i, neste caso, a cultura nao e outra coisa alem de tudo 0

que e"povo", "popular", "vulgar", "comum". Na sequencia, 0 pretendente a "novo-rico"
deve pagar seu acesso a tudo 0 que define os homens propriamente humanos com uma
verdadeira mudan,a de natureza (seria a linica oportunidade de falar de metabasis eis a110
genos), "promoc;:ao social" vivida como uma promoc;:ao ontol6gica ou, se preferirmos, como
urn processo de civilizar;:iia - em determinada ocasiao, Hugo fala de "poder civilizat6rio da
arte" -, urn saito da natureza na cultura, da animalidade na humanidade; mas, tendo
importado em si mesmo a luta de classes, que se encontra no pr6prio amago da cultura,
ele esta destinado a vergonha, ao horror, ate mesmo, ao 6dio do homem antigo, de sua
linguagem, de seu corpo, de seus gostos e de tudo aquilo de que era solidario - 0 genas, a
origem, 0 pai, os pares, as vezes, inclusive a lingua materna - e do qual esta separado, dai
em diante, por uma fronteira mais absoluta que todas as proibic;:6es.

As lutas, cujo pretexto consiste em tudo 0 que, no mundo social, se refere a crenc;:a,
ao cn§dito e ao descredito, a percepc;:ao e a apreciac;:ao, ao conhecimento e ao reconhecimento
- nome, reputa,ao, presdgio, homa, gl6ria e autoridade -, em tudo 0 que torna 0 poder
simb6lico em poder reconhecido, dizem respeito forc;:osamente aos detentores "distintos"
e aos pretendentes "pretensiosos". Reconhecimento da distinc;:ao que se afirma no esfon;:o
para se apropriar dela, nem que fosse sob a aparencia ilus6ria do blefe ou do simile, e para
se distanciar em relac;:ao aos que estao desprovidos dela, a pretensao inspira a aquisic;:ao,
por si banalizante, das propriedades ate entao mais distintivas, alem de contribuir, por
conseguinte, para apoiar continuamente a tensao do mercado dos bens simb6licos,
obrigando os detentores das propriedades distintivas, ameapdas de divulga,ao e
vulgarizac;:ao, a procurar indefinidamente a afirmac;:ao de sua raridade nas novas
propriedades.26 A demanda engendrada continuamente nesta dialetica e, por defini,ao,
inesgotavel ja que suas necessidades dominadas devem redefinir-se, indefinidamente, em
relac;:ao a uma distinc;:ao que se define sempre negativamente em relac;:ao a elas.

As lutas simb6licas sobre 0 ser e 0 parecer, sobre as manifestac;:6es simb6licas que
o sentido das conveniencias e inconveniencias, tao estrito quanto as antigas leis suntuarias,
atribui as diferentes condic;:6es - "Quem ele pensa que e?" - ao estabelecer a separac;:ao,
por exemplo, entre 0 verdadeiro "chique" (feito de facilidade, naturalidade e desenvoltura)
e a simples "chique", desvalorizada pela suspeita de premedita,ao e afeta,ao, portanto, de
usurpa,ao, tern como fundamento e pretexto a parcela de liberdade em rela,ao acondir;:iio
fornecida pela 16gica pr6pria das manifesta,6es simb6licas. Seria infindavel proceder a
enumerac;:ao de todas as disposic;:6es sociais que visam regulamentar as relac;:6es entre 0

parecer e 0 ser, desde as leis sobre 0 uso ilegal de uniforme ou de condecorac;:6es, assim
como sobre todas as formas de usurpa,ao de diplomas ate as formas mais brandas de
repressao com 0 intuito de chamar a realidade - no sentido das realidades, dos limites -,
aqueles que, ao arhorarem os sinais exteriores de riqueza associados a uma condic;:ao
superior a deles, mostram que "se consideram" diferentes do que sao, ou seja, os
pretendentes pretensiosos que, por suas poses, aparencias e "apresentac;:ao" - e pretendem
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dar de si mesmos - denunciam uma representac;:ao demasiado discordante em relac;:ao a
verdade da representac;:ao que os autros tern a respeito deles e em relac;:ao aqual deverial11
ajustar sua propria representac;:ao ("renunciar a suas pretens6es"). 27 Tal atitude nae significa
a perda antecipada das estrategias de pretensao. Como 0 signo mais seguro da legitimidade
ea certeza com a qual ela se afirma e, conforme se diz, "se imp6e", 0 blefe, se for bem_
sucedido - e, em primeiro lugar, junto ao proprio agente do blefe -, torna-se em uma das
(micas maneiras de escapar aos timites da condic;:ao ao servir-se da autonomia relativa do
simbolico (ou seja, da capacidade de dar e perceber representa,6es) para impor urna
representac;:ao de si normalmente associada a uma condic;:ao superior e garantir-Ihe a adesao
e 0 reconhecimento que a transformam em uma representac;:ao legitima e objetiva. Se
convern abster-se de subscrever ao idealismo interacionista - e, tipicamente, pequeno
burgues - que concebe 0 mundo social como representa~ao e vontade, seria absurdo que,
da realidade social, fosse exduida a representa,ao que os agentes se [azem dessa realidade:
de fato, a realidade do mundo social esta parcial mente em jogo nas lutas que op6em os
agentes a pIOp6sito da representa~aode sua posi~ao no mundo social e, por conseguinte,
deste mundo.

Como e testemunhado pela inversao da rela~ao entre as quotas atribufdas a
alimenta~ao e ao vestuario, assim como, de modo mais geral, a substancia e a aparencia,
quando se passa da classe openiria para a pequena burguesia, as classes medias estao
estreitamente vinculadas ao simb6lico. Sua preocupa~ao com 0 parecer - que pode ser I
vivenciada sob a modo da consciencia infeliz, as vezes, disfar~ada em arrogancia (par t
meio de express6es, tais como "isto e suficiente para mim", "isso me agrada/, em rela~ao .~
as casas de campo pequeno-burguesas) - encontra-se na origem de sua pretensao,
disposi,ao permanente para esta especie de blefe ou usurpa,ao de identidade social que
consiste em dar a primazia ao parecer em detrimento do ser, em apropriar-se das aparencias
para obter a realidade, do nominal para conseguir 0 real, e em tentar a modifica,ao das
posi~6es nas classifica~6esobjetivas ao alterar a representar;ao das posi~6es na classificar;ao
ou dos principios de dassifica,ao. 0 pequeno-burgues e aquele que, condenado a tadas as
contradi~6es entre uma condir;ao objetivamente dominada e uma participa~aoem intenr;ao
e em vontade aos valores dominantes, eobcecado pela aparencia a exibir diante dos outros
e pelo julgamenta destes sobre sua aparencia. Levado a exagerar por medo de nao fazer 0

suficiente, denunciando sua incerteza e apreensao de estar submerso em sua preocupar;ao
de mostrar ou dar a impressao de que se encontra nesse estado, ele sera forr;osamente
percebido, tanto pelas dasses populares, sem essa preocupa,ao de ser-para-o-outro, quanto
pelos membros das dasses privilegiadas que, seguros de seu ser, podem desinteressar-se
do parecer, como 0 homem da aparencia, obcecado pelo olhardos outros e, incessantemente,
ocupado em "valorizar-se" diante dos outros ("fazer farol?", "dar nas vistas"). Estando
estreitamente vinculado com a aparencia, aquela que ele deve exibir para executar sua
fun~ao, ou seja, desempenhar seu papel, fazer acreditar e embair, inspirar confianc;a au
respeito, alem de dar seu personagem social, sua "apresenta~ao" e representa~ao, como
garantia dos produtos ou servi~os que ele prop6e - e 0 caso dos vendedores, representantes
de comercio, recepcionistas, etc. -, assim como para afirmar suas pretens6es e
reivindicar;6es, para fazer progredir sellS interesses e projetos de ascensao, ele tencle a
desenvolver uma visao berkeleyana do mundo social que, assim, fica reduzido a urn teatro
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no qual 0 ser e apenas um ser percebido ou, melhor ainda, a representa,ao (mental) de
uma representac;ao (teatral).28 Sua posic;ao ambigua na estrutura social - as vezes,
reduplicada pela ambigiiidade inerente a todas as fun,6es de intermediario, manipulador
manipulado. enganador enganado, entre as classes - e, muitas vezes, sua pr6pria trajet6ria
que 0 conduz a posi,6es de adjunto, de segundo plano, de eminencia parda, de comparsa,
de auxiliar, de suplente, de procurador ou substituto, privado dos ganhos simbolicos
associados ao estatuto reconhecido e adelega,ao oficial que dao legitimidade aimpostura
_ alem de bem posicionado para suspeitar de seu verdadeiro fundamento -, tudo 0 predisp6e
a perceber 0 mundo social segundo as categorias da aparencia e da realidade; assim, em
relac;ao as manipulac;6es e imposturas, esta tanto mais propenso a prestar a atenc;ao suspicaz
do ressentimento para cuja neutralizac;ao ele proprio teve de empenhar-se de forma ainda
mais intensa.29

Mas, 0 lugar por excelencia das lutas simbolicas e a propria classe dominante: as
lutas pela defini,ao da cultura legitima que op6em os intelectuais e os artistas nao passam
de urn aspecto das incessantes lutas em que as diferentes frac;6es cia classe dominante
enfrentam-se pela imposi,ao da defini,ao de pretextos e de armas legitimas das lutas
sociais ou, se preferirmos, pela defini,ao do principio de domina,ao legitima - capital

economico, capital escolar au capital social -. outros tantos pacieres sociais, cuja efid,cia
especifica pode ser reduplicada pela efidcia propriamente simbolica, ou seja, pela
autoridade que da 0 fato de ser reconhecido, mandatado, pela cren,a coletiva. A luta que
estabelece a oposi,ao entre fra,6es dominantes e fra,6es dominadas - elas proprias
constituidas em campos divididos par lutas organizadas segundo uma estrutura homologa
acia classe dominante em seu conjunto - rende, em sua retraduc;:ao ideologica, cuja iniciativa
e controle sao exercidos pelas fra<;:6es dominadas, a organizar-se segundo oposi<;:6es que
podem ser, praticamente, sobrepostas aquelas que a visao dominante estabelece entre

classe dominante e classes dominadas: por um lado, a liberdade, 0 desinteresse, a "pureza"
dos gostos sublimados, a salva<;:ao no alem, etc.; e, por outro, a necessidade, 0 interesse, a
baixeza das satisfa<;:6es materiais, a salva<;:ao neste mundo. Segue-se que todas as estrategias
produzidas pelos intelectuais e artistas contra as "burgueses" tendem, inevitavelmente 
fora de qualquer inten,ao expressa e em virtude mesmo da estrutura do espa,o em que
elas se engendram - a ter urn duplo efeito e ser dirigidas, indistintamente, contra todas as
formas de submissao, tanto populares quanta burguesas, aos interesses materiais:
"Considero burgues todo aquele que pense de forma degradante". Esta sobredetermina,ao
essencial e 0 que faz com que os "burgueses" possam encontrar com tamanha facilidade
na arte produzida pelo artista contra eles uma oportunidade para confirmar sua distin<;:ao
quando - ao pretenderem marcar, em rela<;:ao as classes dominadas, que eles se situam do
lado do /idesinteresse", da "liberdade", da "pureza", da "alma" - apontam contra as outras
classes as armas que haviam sido forjadas contra eles.

Nao e por acaso, como se ve, que a arte e a arte de viver dominantes estao de
acordo em rela<;:ao as mesmas distin<;:6es fundamentais: todas elas tern como principio a
oposi<;:ao entre a necessidade bruta e brutal que se imp6e ao comurn, par urn lado, e, por
outro, a luxo como confirma<;:ao da distancia da necessidade ou a ascese como obriga<;:ao
deliberadamente assumida, au seja, duas maneiras opostas de negar a natureza, a
necessidade, 0 apetite e 0 desejo; entre 0 desperdfcio desenfreado que faz lembrar, em
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negativo, as priva~6es da existencia comum e a liberdade ostensiva do gasto gratuito ou a
ascese da restri~ao eletiva; entre 0 abandono as satisfa~6es imediatas e faceis, por urn
lado, e, por outro, a economia de meios, confirma~ao de uma posse dos meios a medida
dos meios possuidos. A aprova~ao relativa a naturalidade e tao universal simplesmente
por representar a mais visivel afirma~iio da liberdade em rela~iio as obriga~6es que dominam
as pessoas comuns, a mais indiscutivel confirma~ao do capital como capacidade para
satisfazer as exigencias inscritas na natureza biol6gica e social ou da autoridade que autoriza
a ignora-las. Deste modo, em materia de linguagem, a naturalidade pode afirmar-se, seja
nas fa~anhas que consistem ern avan~ar para alem do que e exigido pelas restri~6es

propriamente gramaticais ou pragmaticas - em fazer, por exemplo, as liga~6es facultativas
ou ern substituir os modos de dizer ou palavras comuns por palavras e tropos raros; seja
na liberdade em rela~iio as exigencias da linguagem ou da situa~iio que se afirma nas
liberdades au permiss6es estatutarias. Essas estrategias opostas que permitem se situar
alem das regras e conveniencias impostas aos locutores comuns, nao sao, de modo algum,
excludentes: as duas formas de ostenta~iio da liberdade, ou seja, a sobrevalariza~iio das
exigencias e a transgressao deliberada, podem coexistir em momentos ou niveis diferentes
do discurso; neste caso, 0 "relaxarnento" na ordem do lexica pode ser contrabalan~ado,

por exemplo, por urn acreseimo de tensao na sintaxe ou dic~ao, ou 0 inverso (0 que e bern
visivel nas estrategias de condescendencia em que a propria distancia - mantida, assim,
entre os nlveis de linguagem - traduz, simbolicamente, 0 duplo jogo da distancia afirmada
na propria aparencia de sua nega~iio). Semelhantes estrategias - que podem ser
perfeitamente inconscientes e, por conseguinte, ainda mais eficazes - constituem a mais
contundente replica as estrategias de hipercorre~ao dos pretendentes pretensiosos que,
por fazerem demais ou nao suficientemente, ficam assim submetidos a uma interroga~ao

ansiosa sobre a regra e a maneira legitima de adaptar-se a situa~ao; e, paralisados por esse
retorno refiexivo que e a propria antitese da naturalidade, ji niio sabem 0 que fazer. Aquele
que, como se diz, "pode se arrogar 0 direito" de se situar alem das regras, apenas apropriadas
para os pedantes ou os gramaricos - alias, compreende-se que eles evitem inscrever esses
jogos com a regra em suas codifica~6es do jogo lingiiistico - apresenta-se como criador de
regras, ou seja, como taste maker, arbitro das elegancias cujas transgress6es nao sao erros,
mas 0 esbo~o ou 0 anuncio de uma nova moda, de urn novo modo de expressao ou a~ao,

destinado a irnpor-se como modelo, portanto, a tornar-se modal, normal e a converter-se
em norma, induzindo assim a novas transgress6es por parte daqueles que recusarn se
deixar enfileirar no modo, fundir-se e confundir-se na c1asse definida pela propriedade
menos classificante, ou seja, a menos marcante, mais comurn, menos distintiva e menos
distinta. a mesmo e dizer, de passagem, contra todas as convic~6es ingenuamente
darwinianas, que a ilusao - sociologicamente fundada - da "distin~ao natural" repousa
fundamentalmente no poder detido pelos dominantes de impor, par sua propria existencia,
a defini~ao da excelencia que, limitando-se a ser sua maneira propria de existir, esta
destinada a aparecer, a urn s6 tempo, como distintiva, diferente, portanto, arbitraria - par
ser uma entre outras -, alem de perfeitamente necessaria, absoluta e natural.

A naturalidade no sentido de "facilidade natural" niio passa de naturalidade no
sentido de "situa~iio de fortuna que garante uma vida ficH": proposi~iio autodestrutiva ji
que nao haveria necessidade de lembrar que ela so consegue ser 0 que e par ser,
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verdadeiramente, outra coisa que faz parte, tambem, de sua verdade. Erro do objetivisrno:
omite incluir, na defini,ao compieta do objeto, a representa,ao desse objeto que foi ievado
a destruir para conquistar a defini,ao "objetiva"; e esquece a derradeira redu,ao peia qual
deve passar a redw;:ao indispensavel para apreender a verdade objetiva dos fatos sociais,
objetos cujo ser consiste tambem em seu ser-percebido,30 Na defini,ao compieta da
naturalidade. coovern reiotroduzir 0 que se destroi ao lernbrar que a naturalidade. assim
como a virtude de Aristoteles, exige certa oaturalidade - ou, inversamente. que 0

constrangimento surge do constrangimento - ou seja. 0 efeito de imposic;:ao realizado,
atraVes de sua propria existencia, por aqueles que apenas tern de ser 0 que sao para serern
o que devem ser, Esta coincidencia perfeita ea pr6pria defini,ao de naturalidade que, por
outro lado, confirma a coincidencia do ser com 0 dever serf assim como 0 poder de auto
afirma,ao contido em seu bojo,

o valor atribuido adesenvoltura e a todas as formas de distanciarnento a si rnesmo
deve-se ao fato de que. por oposic;:ao atensao aosiosa dos pretendentes, apegados a suas
posses e. em sua pr6pria arrogancia, questionando-se permanentemente em relac;:ao a si
mesmos e aos outros. elas confirrnarn a posse de urn elevado capital -lingiiistico ou outro
- e, ao mesmo tempo, a liberdade referente a essa posse que euma afirma,ao, de segunda
ordem, do poder sobre a necessidade, As fa,anhas verbais ou os gastos gratuitos de tempo
ou dinheiro, pressupostos pelo consumo material ou sirnb6lico da obra de arte, ou ate
mesmo, elevado it segunda potencia, as obriga,aes e restri,aes deliberadamente assumidas
que fazem 0 "ascetismo dos abastados" - segundo a expressao de Marx a prop6sito de
Seneca - e a recusa do facil que se encontra na origem de todas as esteticas "puras". sao
outras tantas repetic;:6es da variante da dialetica do mestre e do escravo pela qual os
possuidores afirmam a posse que detem de suas posses, reduplicando assim seu
distanciameoto aos desapossados que. descontentes por estarem submetidos a todas as
formas de necessidade, sao ainda suspeitos de estarem possuidos peio desejo de posse,
portanto. potencialmente possuidos por posses que nao - ou ainda nao - se encontram em
seu poder. 31
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Terceira parte

Gostos de classe e estilos de vida

o nosso arnor-proprio tern menos paciencia para suportar a condena~ao de
flOSSOS gostos que a de nossas opini6es.

La Rachefaucauld, Maximes

Para que a descri~aa das estilas de vida adquira a valor de verifica,iia empirica que
eJa deve ter, canvem valtar apr6pria pesquisa e confrontar as unidades manifestadas pela
metoda que, segundo parece, eo mais bern preparada para apreender, tota simul, a conjunto
das abserva~6es caletadas - alem de identificar, fora de qualquer impasi~aa de pressupastas,
suas estruturas imanentes, au seja, a analise das correspondencias - com aquelas que se
pode construira partir das principias de divisaa segundo as quais sao definidas, abjetivarnente,
as grandes classes de condi~6es e de candicianarnentas hamageneas, partanto, de habitus,
e, por conseguinte, de pniticas. Semelhante operac;ao reproduz, em sentido inverso, a
transfarma~aa aperada pela percep~aa comum quando, aa aplicar esquemas de percep~aa e
apreciac;ao, socialmente constitufdos, as praticas e as propriedades dos agentes, ela constitui
tais esquemas como estilos de vida distintivos nos quais decifra condic;6es sociaisY

Do mesma modo que, na esteira do ensinamento de Arist6teles, pela fata de
observarmos uma cor comum nos carpas eque alguns deles acabam tendo uma cor diferente
dos Dutros, de modo que as coisas diferentes se diferenciarn pelo aspecto em que se
assernelham, assirn tambern as diferentes frac;6es da classe dorninante distinguem-se
precisamente no aspecto em que participarn da classe considerada em seu conjunto, ou
seja, pela especie de capital que se encontra na origem de seu privilegio e por suas maneiras
diferentes de diferir do camum e de afirmar sua distin~aa que the sao carrelatas.

E do mesma modo que, segundo a exempla tornado de emprestima a Rapopart,
fala-se de nuvern ou de floresta embora, nos dois casos, a densidade das arvores e das
gotinhas seja uma func;ao continua, alern de nao existir urn limite enquanto linha bern
definida, assim tambern pade-se falar de fra~aa de classe embara seja impassivel tra~ar,

seja qual for a lugar, uma linha de demarca~aa de modo que, de urn lada au do autro, se
encontre alguem passuidar de todas as propriedades mais frequentes de urn lada dessa
linha e desprovida das propriedades mais frequentes do autro lada. Com efeita, nesse
universe de continuidade, 0 trabalho de construc;ao e de observac;ao consegue isolar
conjuntos (relativamente) homogeneos de individuos caracterizados por conjuntos de
propriedades estatisticamente e socio-logicamente associadas entre si em diferentes graus
ou, se preferirmos, grupos separados por sistemas de diferen~as.

Pierre Bourdieu
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osensa da distin(aa

Se everdade que, conforme tentarnos comprovar, a classe dominante constitui urn
espa~o relativamente aut6nomo, cuja estrutura e definida pela distribuic;1io. entre seus

membras, das diferentes especies de capital, de modo que cada fra,ao e caracterizada
prapriamente falando por cena configura,ao dessa distribui,ao aqual corresponde, por
intermedio dos habitus, ceno estito de vida; se e verdade que a distribui,ao do capital
econ6mico e a distribui<;ao do capital cultural, entre as frac;6es, apresentam estruturas

simetricas e inversas, e que as diferentes estruturas patrimoniais estao. com a trajet6ria
social, no principia do habitus e das escolhas sistematicas que ele produz em todos as
dominios cia pnitica e cujas escolhas, comumente reconhecidas como esteticas, constituem
uma dimensao, deve~se reencontrar essas estruturas no espac;o dos estilos de vida, ou
seja, nos diferentes sistemas de propriedades em que se exprimem os diferentes sistemas
de disposi~6es.l Nossa tentativa visou comprovar tudo isso ao submeter 0 conjunto dos
dados coletados aanalise de correspondencias.2

Em urn primeiro momento, ap6s a leitura met6dica dos quadros, as respastas
das membros da classe daminante (n = 467), para diferemes canjuntas de quest6es (cf.
a questionario, Anexa 1), faram submetidas aanalise a fim de determinar se as estruturas
e os fatores explicativos identificadas variavam segunda os dominias de pritica
cansiderados: a canjunto das quest6es relativas ao conhecimento ou apreferencia em
materia de pintura e musica, assim camo afreqiiencia dos museus, cujo objetivo comum
consiste em avaliar a competencia legitima; 0 conjunto das quest6es sobre as
possibilidades de tirar uma foto bela, interessante, insignificante ou feia a partir de cada
urn dos vinte e urn temas propostos, a fim de avaliar a disposi~ao estetica; 0 conjumo
das quest6es sobre as preferencias em materia de can~ao, radio, leituras, sobre 0

conhecimento dos atores e diretores de cinema, assim como sobre a prcitica da fotografia,
ou seja, outros tantos indicadores da disposiyao em rela~aoacultura media; 0 conjullto

das escolhas em materia de decora~ao da casa, m6veis, culinaria, vestuario e qualidades
dos amigos, atraves das quais as disposic;6es eticas se exprimem de forma mais direta,
etc. Em todas essas analises, a primeiro fator estabelece a oposic;ao entre as frac;6es mais

ricas em capital cultural e as fra~6es mais ricas em capital economico, de modo que os
empresarios do comercio e os professares de ensino superior ou os artistas situam-se
nas duas extremidades opostas do eixa, enquanto os membros das prafiss6es liberais,
os quadros e os engenheiros ocupam posic;6es intermediarias. No caso da analise relativa
aos indicadores de preferencia em materia de cultura media, os professores de ensino
secundario - e nao os professores de ensino superior, nem os produtores artisticos - e
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que, segundo uma 16gica ja observada nas preferencias dos professores primarios em
materia de can<;ao, opoem-se de forma mais forte, aos empresarios do comercio. No caso
da an:ilise referente aos indicadores de disposi<;6es eticas, os produtores artisticos - que,
deste modo, afirmam sua desenvoltura e indiferen<;a as conveniencias - op6em-se aos
professores, engenheiros e quadros do setor publico, ocupando posi<;6es bastante
pr6ximas daquelas mantidas pelos empresarios de comercio (aos quais eles se op6em
fortememe sob outros aspectos, apreendidos, neste caso, pelo segundo fator).

Tendo identificado, assim, em cada caso, os indicadores mais pertinentes, e para
evitar 0 efeito de sobrecarga resultante da abundancia das informa<;6es coletadas (cf. 0

questionario, Anexo I), tivemos de eliminar da analise final - cujos resultados sao os
unicos a serem apresentados, aqui ~ as quest6es mal formuladas (tais como a pergunta
sobre 0 vestuario ou sobre as obras preferidas) ou pouco classificantes, em favor das
quest6es (par exemplo, a pergunta sabre a culinaria) que avaliam, praticamente, as
mesmas disposi<;6es (deixamos de lado, tambem, 0 conjunto das questoes sobre os temas
suscetiveis de serem fotografados, analisadas a parte). Deste modo, adotamos os dados
- que foram objeto de uma codifica<;ao distintiva - em rela<;ao as qualidades preferidas
na decora,ao da casa (doze adjetivos), as qualidades do amigo (doze adjetivos), aos
pratos oferecidos, de born grado, aos amigos (seis possibilidades), as compras de m6veis
(seis possibilidades), aos cantores preferidos (em numero de doze), as preferencias
relativas as obras de musica classica (em numero de quinze), aos pintores preferidos
(em numero de quinze), a freqiiencia do museu de arte moderna ou do Louvre, ao
conhecimento dos compositores (classificados em quatro niveis) e aos juigamentos sobre
pintura (em numero de cinco). Para consolidar a demonstra<;ao, decidimos adotar as
principais caracteristicas - idade, profissao do pai, diplomas e renda - como variaveis
ilustrativas; por sua vez, a fra<;ao de pertencimento, ou seja, 0 mais poderoso fator
explicativo, nao interveio enquanto tal. 3

A analise das correspondencias permite isolar, por divis6es sucessivas, diferentes
conjuntos coerentes de preferencias, cuja origem se encontra nos sistemas de disposic;:6es,
distintos e distintivos, definidos tanto pela rela,ao estabelecida entre si quanto pela rela<;ao
que os une as suas condic;:6es sociais de produc;:ao. Os indicadores que avaliam 0 capital
cultural - cujo grau de varia<;ao, como se sabe, e praticamente em razao inversa dos
indicadores do capital economico - fornecem a contribuic;:ao mais forte para a constituic;:ao
do primeiro fator (que resume 5,8% da inercia total contra 3,6% e 3,2% para 0 segundo e
o terceiro, respectivamente):' deste modo, de urn lado, temos aqueles que, dotados de
uma renda mais baixa, possuem a mais forte competencia, conhecem 0 maior numero de
obras musicais (6%) e de compositores (7,7%), afirmam preferir as obras que exigem a
disposi<;ao estetica mais "pura" - tais como 0 Cravo bem temperado (1,8%) ou A arte da
fuga (1,7%) - e mais geral, mais capaz de se aplicar a dominios menos consagrados (por
exemplo, a canc;:ao e 0 cinema) ou, ate mesmo, a culinaria ou a decorac;:ao da casa,
interessam-se pela pintura abstrata, freqiientam 0 Musee d'art moderne e, em relac;:ao aos
amigos, alimentam a expectativa de que sejam artistas (2,4%); enquanto, ao contnirio,
temos aqueles que disp6em de remunerac;:6es mais elevadas e detem a competencia mais
baixa, conhecem urn numero reduzido de obras musicais e de compositores, preferem
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amigos conscienciosos (1,5%) e orientam suas preferencias para obras de cultura burguesa
de segunda categaria, desdassificadas ou dassicas - Arlesienne (3%), DamjbioAzul (2,9%),
La Traviata (2,1%), Raps6dia Hungara, Buffet, Vlaminck, Utrillo, Rafael (2,3%), Watteau,
Da Vinci - e para a opereta (par exemplo, Guetary (1,8%), Mariano) ou para a can,ao
mais divulgada, ou seja, Petula Clark (2,2%).5

Ve-se, intuitivamente, que aestrutura segundo aqual se organizam esses indicadores
dos diferentes estilos de vida corresponde a estrutura do espa,o dos estilos de vida, tal
como ela foi estabelecida, portanto, a estrutura das posi,6es. E de fato, em rela,ao aos
individuos, a oposi<;:ao mais franca estabelece-se entre os empresarios do comercio - e, em
menor grau, da industria -, par urn lado, e, por outro, os professores do ensino superior e
os produtores artisticos, praticamente indiscerniveis neste nivel da amilise. As nuvens
correspondentes aos conjuntos de pontos que representam as membros da mesma fra<;:1io
distribuem-se segundo a estrutura prevista.6 A proje<;:ao como vari<iveis suplementares
dos determinantes da posi,ao - renda, diploma, origem social, idade - confirma que esta
estrutura corresponde aestrutura das especies do capital; neste caso, 0 capital escolar
distribui-se sabre 0 primeiro eixo, desde a ausencia de diploma ate as diplomas superiores
a licence, enquanto a renda apresenta uma distribui<;:ao inversa (apesar de ser menos
dispersa e nao linear). as empresarios da industria e do comercio encontram-se tanto
mais pr6ximos da extremidade do primeiro eixo quanta menor e a peso do capital cultural
na estrutura de seu capital: aqueles que se situam do lado dos membros das profiss6es
liberais sao industriais au empresarios de comercio de bens culturais -lojas de antiguidades,
de discos, Iivrarias, etc. - todos dotados de urn capital cultural superior a media da fra,ao
(licence ou Grande ecole). as empresarios do comercio - salvo os vendedores de bens
culturais - estao muito proximos, sob outro aspecto (apreendido pelo terceiro fatar), da
cultura media em suas preferencias culturals (Danubio Azul, Guetary, Petula Clark) e,
tambern, nas escolhas que envolvem mais fortemente disposi<;:6es eticas (evocando, a
prop6sito da decora,ao do interior e do amigo ideais, determinadas qualidades, muitas
vezes, citadas nas classes populares e medias, tais como "facil de arrumar" e "pr<itico",
"consciencioso" e "ponderado"); sob este aspecto, eles op6em-se aos empresarios da
industria que, em seu conjunto, estao mais pr6ximos do gosto burgues.7 Par sua vez, os
professores do ensino superior que tern uma elevadissima competencia, ate mesmo, em
dominios menos consagrados, tais como 0 cinema, ocupam a outra extremidade do primeiro
eixo: suas preferencias oscilam entre certa audacia e urn classicismo prudente, alem de
recusarem as concess5es do gosto "rive droite", sem se aventurarem na vanguarda artistica,
orientando sua pesquisa, de preferencia, para as "redescobertas" e nao para as
"descobertas", para as obras do passado mais raras, em vez da vanguarda do presente
(interior caJoroso e recatado, repleto de imagina,ao, Braque, Picasso, Bruegel e, as vezes,
Kandinsky, 0 passaro de fogo, A arte da fuga e 0 Cravo bem temperado).

as membros das profiss6es liberais ocupam uma posi<;:ao intermediaria e dividem-se
em dois subgrupos separados, sobretudo, em rela,ao ao capital cultural: 0 mais importante,
situado perto do p6Jo ocupado pelos produtares artisticos, compreende, em particular,
arquitetos, advogados ou medicos parisienses (e, somente, alguns cirurgi6es-dentistas ou
farmaceuticos); 0 segundo subconjunto, mais proximo do p610 dos empresarios, e cornposto,
em grande parte, par interioranos relativamente velhos, dentistas, farmaceuticos, tabeliaes,
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etc. as primeiros citam, por exemplo, as obras mais raras, Braque, Kandinsky, a Concerto
para a mao esquerda, os filmes mais "intelectuais" (0 anjo exterminador, Salvatore Guiliano)
e, em sua maioria, conhecem as diretores dos filmes propostos, enquanto os outros declaram
as preferencias mais banais do gosto media - Vlaminck, Renoir, a Danubio azul - e assistem
a filmes de grande publico (Les dimanches de Ville d'Avray) ou as grandes produ.;:6es
cinematogrMlcas sobre eventos historicos (The Longest Day).

Assim, considerando que as diferen,as associadas ao volume global do capital sao
parcialmente neutralizadas - pelo fato de que a analise aplica-se aos membros da mesma
classe que, neste aspecto, sao praticamente iguais - a posi~ao de cada individuo no espa~o

determinado pelos dois primeiros fatores depende, essencialmente, da estrutura de seu
patrim6nio, ou seja, do peso relativo de seu capital economico e de seu capital cultural (eixo
1) e de sua trajetoria social (eixo 2) que comanda, atraves do modo de aquisi,ao correlato,
a rela~ao mantida por ele com este patrimonio.8 as indicadores das disposi~6es associadas a
maior ou menor antiguidade na burguesia e que fornecem as maiores contribui~5es absolutas
ao segundo fator: vestigios incorporados de uma trajetoria social e de urn modo de aquisi,ao
do capital cultural, as disposi~5es eticas e esteticas - que se manifestam, principalmente, na
rela~ao com a cultura legitirna enos matizes da arte de viver cotidiana - separam individuos
possuidores, praticamente, do mesmo volume de capital cultural. Compreende-se que, do
lado dos individuos, este segundo fator estabele,a, no interior de cada fra,ao, uma oposi,ao
nao s6 entre aqueles que tiveram acesso, ha muito tempo, aburguesia e os recem-chegados,
ou seja, os novos-ricos, mas tambern entre aqueles que tern a privilegio dos privilegios, a
antiguidade no privilegio, que adquiriram seu capital cultural pela freqiiencia precoce e
habitual de objetos, pessoas, lugares e espetaculos raros e "distintos", e aqueles que, tendo
obtido seu capital mediante urn esfor~o de aquisi~ao estreitamente tributario do sistema
escolar ou tendo promovido, por acaso, encontros de autodidata estabelecem com a cultura
uma rela~ao mais seria, mais severa, inclusive, mais tensa. Ele distribui, evidentemente, as
fra~6es segundo a parcela de seus membros que sao originarios da burguesia ou de uma
outra classe: de urn lado, os membros das profiss6es liberais e os professores do ensino
superior (e, em menor grau, as quadros do setor privado); e, do outro, os engenheiros, os
quadros do setor publico e os professores do ensino secundario, categorias que representam
vias de acesso privilegiadas - par intermedio do sucesso escolar - a dasse dominante; por
sua vez, os empresarios distribuem-se pelos dais p610s em porcentagem praticamente igual.
as primeiros, agrupados a partir dos valores positivos do segundo fator, tern em comum a
aquisi,ao (inicial) de seu capital por familiariza,ao no seio da familia e apresentam sinais de
urn pertencimento antigo a burguesia, tais como a posse de moveis herdados (3,1%) e a
freqiiencia dos antiquarios (2,4%), a predile,ao por urn interior confortavel e por uma culinaria
tradicional (1,5%), a freqiiencia dos museus do Louvre e de Arte Moderna (1,8%), 0 gosto
pelo Concerto para a mao esquerda que, conforme se sabe, esta associado quase sempre a
pratica do piano. as outros - que devem 0 essencial de seu capital aescola e as aprendizagens
tardias, facilitadas e implicadas em uma elevada cultura escolar - op5em-se aos precedentes
por sua propensao por amigos voluntariosos (2,6%) e com espirito positivo (3,6%) e nao
mais, asemelhan~a do que ocorre no outro polo, cultos ou artistas, par seu gosto par interiares
claros e limpos (3,2%), sobrios e discretos (1,6%) e por obras de cultura burguesa media,
tais como a Dan,a do sabre (5,1 %), Utrillo e Van Gogh, ou, em outto registro, Jacques Bre!
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r,
au Aznavouf, Buffet e a Rhapsody in Blue, outros tantos iodidos de uma ascensao em curso.
Eles caracterizam-se por escolhas ponderadas, portanto, relativamente homogeneas: ao
evitarem sempre a escalha de obras suspeitas de banalidade ou vulgaridade - tais como a
Arlesienne ou 0 Danubio azul-, eles s6 raramente tomam a ousadia de mostrar preferencia
porobras urn pOlleD menos "canonicas" - por exemplo, A crianfa e as sortiJegios-, escolhidas,
com maior freqiiencia, pelos intermedhirios culturais e pelos produtores artisticos.

A projec;ao da profissao do pai, da idade, do diploma, da renda, etc., como varhiveis
ilustrativas, manifesta que 0 principia de divisao e precisamente a trajet6ria social: a
oposi<;:ao estabelece-se entre as membros cia classe dominante que sao. a urn s6 tempo,
mais velhos e oriundos das fra<;:6es mais antigas e/ao mais ficas em capital economico 

membros das profissoes liberais, empresarios da industria e do comercio - e aqueles cujo
pai era empregado, quadro media ou operario, sao menos ricos, relativamente, em capital
economico e mais jovens. A relac;:ao complexa que se estabelece entre a posic;:ao no espac;:o
das frac;6es, a antiguidade na burguesia e a idade (vinculada, igualmente, aos dais primeiros
fatores), alom de ser muito importante para eompreender urn grande numero das diferenc;as
eticas ou esteticas entre os membros da c1asse dominante - por exemplo, as diferenc;:as em
materia de pniticas esportivas ou de vestmirio - e compreensivel se soubermos que a
parcela dos "novos-ricos" aumenta quando se passa das frac;:6es dominantes para as frac;:6es
dominadas (e, a fortiori, a parcela daqueles que devem seu aeesso a uma inieiativa de '~
acumulo de capital escolar - por sua vez, a dispersao dos quadros resulta, sem duvida, em '1£

parte, do fato de que, em razao de sua origem social mais baixa, as possibilidades de
acesso a essas posic;:6es s6 ocorrem em uma idade relativamente avanc;:ada).9

Grafieo 13 - Variantes do gosto dominante. Analise das correspondeneias. Plano

simplifieado do 1° e 3° eixos de inercia
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Neste esquema simplificado, estao representadas apenas as varhiveis, cujas contribuir;:6es absolutas
eram iguais ou superiores a 1,5. Entre as variaveis ilustrativas. foi representado apenas 0 diploma.

Pierre Bourdieu
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a terceiro fator que, do lado dos individuos, estabelece a oposi~iio entre a maioria
dos professores e, sobretudo, dos artistas - ainda mais propensos do que as professores
em marcar sua recusa em rela~ao ao gosto burgues - e dos empresarios do comercio, par
urn lado, e, par outro, a parcela mais tipicamente burguesa (par sua origem, residencia
e forma<;'o) dos membros das profiss6es liberais, dos industriais e dos quadros, tende,
sobretudo, a caracterizar 0 "gosto burgues" dessas categorias opondo-o aos gostos de
todas as outras fra~6es e, principalmente, ao "gosto intelectual", mais bern preparado e,
ao mesmo tempo, mais audacioso, assim como, secundariamente, a urn gosto definido
do ponto de vista negativo e que acumula tra<;os do gosto medio e do gosto popular (ou
seja, 0 dos grandes comerciantes). Gosto modal ou na moda - conforme e testemunhado
pela ades.o ao julgamento em favor dos pintores impressionistas (4,2%), confirmada
pela escolha de Van Gogh (2,1%) ou Renoir (2,1%) - e baseado em uma competencia
media (conhecimento de 7 a 11 obras e de 3,3% e 0 de 7 a 11 compositores e de 3,2%),
a gosto burgues ou mundano e fundamental mente urn gosto tradicional - com a
preferencia pelas refei<;6es segundo a tradi<;'o francesa (1,3%) ou pelas compras em
antiquarios (1,0%) ou pelos amigos instrufdos (1,5%) - e uma especie de hedonismo
atenuado (par exemplo, com a escolha de urn interior confortavel, assim como s6brio e
discreto, igual a 1,8%, e intimo na ordem de 1,2%) e avaliado, inclusive, em suas audacias
(com a escolha de 0 passaro de fogo OU de Rhapsody in Blue que e de 1,3% ou a
preferencia por amigos dotados de um espirito positivo que e de 1,7% - por oposi<;'o a
artistas). Ele define-se, sobretudo, por oposi<;'o a um conjunto de indicadores que
caracterizam uma cultura, ao mesmo tempo, mais "escolar" (conhecimento de 12
compositores e acima que se eleva a 3%; conhecimento de 12 ou mais obras e de 1,9%;
preferencia por Da Vinci e igual a 1,6%, etc.) e mais audaciosa (relativamente) - com a
escolha de Kandinsky que se eleva a 1,4% e de Picasso que e de 1,3% -, assim como mais
ascetica (com a preferencia par Goya au a Cravo bem temperado, a compra no mercado
de Puces, etc.).

Os modos de apropria~ao da obra de arte

No entanto, esta analise estatfstica nao desempenharia sua verdadeira fun~ao de
verifica~ao se ela nao ajudasse a compreender a 16gica que se encontra no principio das
distribui~6es que ela estabelece; se, tendo comprovado que 0 volume e a estrutura da
capital, definidos a urn 56 tempo na sincronia e diacronia, constituem 0 principia de
divisao das praticas e das preferencias, fosse impossivel - alem de trazer atona a rela~ao

inteligivel, socio-16gica, que cria 0 nexo, par exemplo, entre uma estrutura patrimonial
dessimetrica com predominancia de capital cultural e determinada rela~ao com a obra
de arte - explicar, ou seja, compreender completamente, a razao pela qual a forma mais
ascetica da disposi~ao estetica e as prMicas mais legitirnas do ponto de vista cultural e
as menos dispendiosas economicamente, par exemplo, em materia de praticas culturais,
as visitas a museus ou, em materia de esporte (alpinismo ou caminhada) tern todas as
possibilidades de serem encontradas, com uma freqiiencia particular, nas fra~6es mais
ricas (relativamente) em capital cultural e mais pobres (relativamente) em capital
econ6mico.
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"Urn quarto em estilo samovar e cosy"

248

"Isabelle d'Ornano, cunhada do rninistro, transformou seu comado no quarto principal de seu
apartamento. Uma obraHprima de estilo barroco"

"Sei como gosto de viver. A forma de exprimir isso epela decora~ao. Urn prindpia que, sem se
preocupar com a mada, nem com suas convenc;:6es, eia apJicou a seu apartamento - extravagante
de cores, de falso marmore verde e de cortinas venezianas - e, em particular, ao seu quarto. Urn
espac;o urn tanto fora do tempo, sem deixar de sec bastante atual, que serve tambern de escritorio
para Isabelle quando ela trabalha (no marketing dos produtos de beleza 'Sisley', lanc;ados pelo
mariclo, ha tres aDos), funcionando como sala de televisao para as cinco filhos; alem disso, per tef
comunicac;ao com a entrada do apartamento, transforma-se em copa de urn segundo saUio nas
grandes recep~6es. Na origem, uma grande biblioteca cinzenta, suntuosa e enfadonha que, por sua
iniciativa, se tomou em urn local caloroso e, como ela diz, 'cosy'.
Come~ou por mandar construir urn baldio circular que da a volta ao quarto, praticarnente, a meia
altura (... ). Organizou a circula~ao do comodo em tomo de uma pe~a-mestra: a cama. E nao urn
leito qualquer! (... ) Isabelle d'Omano gosta do mobiliario 'imponente' e desejava uma 'cama que
evocasse uma gondola'. 0 que, durante urn ana e meio, deu bastante trabalho ao estofador!

Pierre Bourdieu
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Com menosprezo pelas mais relevantes regras chissicas, combinou diferentes, para nao dizer todos,
estilos de moveis: uma secreraria 'cilindrica' Luis XVI marchetada; poltronas 'sapo' capitone e cadeiras
baixas do Segundo Imperio; urn lustre gigantesco do seculo XVIII, totalmente em cristal, da Manufatura
de fa Granja, comprado em urn antiquario madrileno; urn au dais pequenos moveis ingleses do final do
seculo XIX com prateleiras para colocar plantas, livros e uma arquidea ('a unica flor que dura'); duas
luminarias de vidro compradas par tres vintens no leiloeiro Drouor e com abajures modernos; de urn
lado e do outro da carna, criados-mudos sobrepostos de fabrica~ao recente par urn marceneiro.
Com certa audicia, misturou cores e tecidos (...).
E, em vez de bibe16s ('nao servem para nada'), e passivel observar dezenas de fotos, par toda parte
(...). Cestas de verga repletas com diversos bricabraques. Tambores para crian~as, guarnecidos
com lapis. Romances, catalogos de exposi<;6es, revistas de decora<;ao (das quais ela recorta as
endere<;os mais interessantes para cola-los em albuns) dispersas par todos as lados. E outros detalhes
bern particulares: par exemplo, as azulejos pintados que servem de moldura ao pano de chamine.
(... ) Em resumo, adotou urn estilo de decora<;ao absolutamente original e pessoal. A tal ponto que,
ao pedir ao decorador Henri Samuel, conselheiro tecnico da reforma, para definir este quarto, ele
respondeu-rne: Mas, trata~se do mais puro estiJo d'Ornano e isto eum eJogio!"

Madame Figaro - D. de Saint-Sauveur, in Le Figaro-Magazine, 1,07/10/1978.
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Enecessario acompanhar, para experimenta-Ia, a intuic;ao imediata quando, no gosto
dos professores pela austeridade das obras puras - Bach ou Braque, Brecht ou Mondrian _,
ela reconhece a mesma disposic;ao ascetica que se exprime em todas as suas praticas,
pressentindo nessas escolhas, aparentemente, inocentes, 0 sintoma de uma relac;ao, apenas
mais bern dissimulada, com a sexualidade ou com a dinheiro; ou quando ela descobre
toda a visao do mundo e da existencia que se exprime no gosto pelos encantos do teatro de
bulevar ou pelos impressionistas, pelas mulheres alegres e jovens de Renoir, as praias
ensolaradas de Boudin ou os cenarios de teatro de Dufy.

Como e perfeitamente visivel a prop6sito do teatro ou da pintura - embora se
possa afirmar 0 mesmo em relac;ao as outras artes - 0 que se revela atraves dos indicios
descontinuos ou desconexos, utilizados para avaliar, trata·se de duas relac;6es antagonicas
com a obra de arte, ou melhor ainda, dois modos de apropria,ao da obra em que se exprimem
duas estruturas patrimoniais de forma inversa. Assim, por exemplo, como sera possivel
compreender que, no teatro, 0 valor medio despendido passa de 4,17 francos entre os
professores - soma inferior aquela gasta pelos quadros medios do setor privado (4,61) e
publico (4,77) - para 6,09 entre os quadros superiores do setor publico; 7,00 em rela,ao
aos membros das profiss6es liberais; 7,58 entre os quadros superiores do setor privado;
7,80 entre os comerciantes; e 9,19 entre os chefes de empresa, voltando-se a encontrar,
por conseguinte, a hierarquia comum das frac;6es distribuidas segundo 0 volume de seu
capital economico?1O Como sera possivel explicar, ao contrario, a inversao da hierarquia
das frac;6es, se considerarmos sua taxa de representac;ao nos teatros mais baratos? A
tentativa precipitada de verificar uma afinidade eletiva entre 0 teatro de vanguarda,
relativamente barato, e as frac;6es intelectuais, ou entre 0 teatro de bulevar, muito mais
caro, e as frac;6es dominantes - vendo ai apenas urn efeito direto da relac;ao entre 0 custo
econ6mico e os meios economicos - implica 0 risco de esquecer que, atraves do valor que
alguem aceita pagar para ter acesso aobra de arte ou, mais precisamente, atraves da relac;ao
entre 0 custo material e 0 ganho "cultural" visado, exprime-se a verdadeira representac;ao
elaborada por cada fra,ao a respeito do que constitui, propriamente falando, 0 valor da
obra de arte e da maneira legitima de sua apropriac;ao. ll

Para os intelectuais, experientes ou aprendizes, determinadas praticas - como a
freqiiencia do teatro, das exposic;6es ou das salas de cinema de arte, cuja assiduidade e
rotina quase profissional sao suficientes para despoja-Ia de qualquer extracotidianidade 
obedecem, de alguma forma, abusca do maximo "rendimento cultural" pelo menor custo
economico, 0 que implica a renuncia a toda despesa ostentat6ria e a quaisquer gratificac;6es
alem daquelas proporcionadas pela apropria,ao simb61ica da obra ("a gente vai ao teatro
para assistir a urn espetaculo e nao para chamar a atenc;ao", conforme a expressao utilizada
par urn deles). Atraves da propria obra, de sua raridade e do comentario que hao de elaborar
sabre 0 evento - desde a saida do espetaculo, em urn bar "tomando uma bebida" ou em
seus cursos, artigos ou livros - e por meio do qual esforC;ar-se-ao em se apropriarem de
uma parcela de seu valor distintivo, eque esperam obter a rendimento simb6lico de sua
pratica. No lado contrario, as frac;6es dorninantes transformam 0 "sarau" teatral em uma
oportunidade de dispendio e de exibi,ao do dispendio. "Vestimo-nos" - 0 que custa tempo
e dinheiro -, reservamos as lugares mais caros dos teatros mais caros segundo a 16gica
que, em outros dominios, impele a comprar "0 que ha de melhor", e vamos jantar fora
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depois do espetaculo. 12 Escolhemos 0 teatro como fazemos a escolha de uma "butique", 13

marcada par todos os sinais da "qualidade" e apropriada para evitar as "mas surpresas" e
"faltas de gosto": urn autor que conhece seu oHcio, que sabe tudo a respeito dos "recursos
do comica, de uma situa<;:aa, a pader droIatica au mardaz de uma palavra ajustada", em
resumo, urn ourives, ou melhor ainda, urn joalheiro que se tornou mestre na "arte da
desmontagem", alem de conhecer na ponta da lingua "as manhas da arte dramatiea";14
atores canhecidas par sua aptidaa para adaptarem-se aa "papel em auro pum" que lhes e
oferecido e a "colocar a servi~0"15 desse politecnico da arte dramatiea a docilidade entusiasta
do tecnieo perfeito; uma pe<;:a, finalmente, que contem "tudo 0 que e necessario para
agradar, sem a minima concessao acomplacencia ou avulgaridade", que e bern feita para

"cansalar urn publico equilibrada, recanduzinda-a aa equilibria cam uma alegria saudavel"
parque ela limita-se sempre a formular perguntas que "tadas as hamens se farmulam" e
das quais "s6" conseguem "livrar-se pelo humor e por urn incuravel otimismo".

Sem retomarmos, aqui, a analise de tudo 0 que esta implicado na oposi<;:ao entre
o teatro burgues e 0 teatro de vanguarda, alem de pretendermos permanecer nos limites

dos dados diretamente fornecidos pela pesquisa, podemos evocar rapidamente as
oposic;6es observadas em materia de cinema em que 0 gosto pelas obras "ambiciosas" e
que exigem urn elevado investimento cultural op6e-se ao gosto dos espetaculos mais
espetaculares e mais abertamente feitos para divertir (diferenc;as que, muitas vezes, sao
acompanhadas por diferen<;:as no prec;o dos ingressos e na localizac;aa das salas no espa<;:o
geografico). Sem duvida, existem filmes omnibus, cuja caracteristicaconsiste em suscitar
a unanimidade entre as diferentes frac;6es da classe dominante (e de suas criticas): na
lista proposta, Ie prod.~s [0 processo] - "obra imponente e grave, intelectualmente
corajosa, a nao perder em hipotese alguma", in Le Monde, 25/12/1962 - Rocco e seus

irmaos de Visconti, estrelado por Alain Delan, e, sobretudo, Div6rdo aitaliana, estrelado
por Mastroianni, "filme comercial bern feito", segundo a expressao de Combat (02/06/
1962), enquanto se trata de urn filme comico marcado "por urn cinismo, crueldade e
audacia surpreendentes" para 0 articulista de Le Monde (22/05/1962). Todavia, as
divergencias sao bastante evidentes entre as duas extremidades do espa<;:o e, como de
costume, os membros das profiss6es liberais ocupam uma posic;ao interrnediiria. Assim,
os empresirias da industria e do comercio orientam sua escolha para as filmes hist6ricos,
tal como a Mais Longo dos Dias, "colossal reconstituic;ao" que apresenta "a mais
espetacular batalha" da ultima Grande Guerra (Le Monde, 12/10/1962); para as
"superproduc;6es", tais como 55 dias em Pequim, "excelente exemplo dos filmes que
atraem multid6es", "espeticulas faustosos, cuidadosamente desprovidos de
intelectualismo que lotarn as salas par saberem estimular as faculdades de encantamento
do publico" (Le Monde, 17/05/1963); para filmes com "sucesso comercial", como Le
vice et Ja vertu de Vadim, urn filme "solidamente construido, dirigido com uma inegivel
virtuosidade" que coloca "urn sadismo moderado ao alcance de todos" (in France-Soir,

02/03/1963); e, par ultimo, para filmes e atores comicas, tais como Fernandel, Darry
Cowl, etc. No lado oposto, quase sempre capazes de citar 0 nome dos diretores e dos
atares de filmes vistos, os professores do ensino secundirio excluem, sistematicamente,
os filmes da grande comedia ou os grandes sucessos comerciais e arientam suas
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preferencias para os filmes "classicos" ~ alMs, quase todos citados pelas hist6rias do
cinema - como 0 anjo exterminador de Bunuel, equiparado pelo cdtieo de Le Monde
(04/05/1963) ape,a Huis clos de Sartre; Salvatore Guiliano, "apaixonanre e belfssimo
filme de Francesco Rosi que esbo~ou, com 0 rigor de urn historiador e com 0 lirismo de
urn artista, urn momento da vida siciliana", "estudo de costumes" que "evoca os problemas

da Italia do SuI" (Le Monde, 06/03/1963); e, finalmente, Le soupiram [0 namorado],
filme comieo de Pierre Etaix que, segundo previsao do critieo, "terei seu lugar, urn dia, na
grande linhagem que vai de Mack Sennett a Tati, passando por Max Linder, Chaplin,
Keaton entre outros" (Le Monde, 16/02/1963). E significativo que, para justificar as
injun~6es que os leitores advertidos esperam dos jornais "serios" ("a ver", "a ver sem

falta", etc.), seja posslvel invocar aqui ("nada a ver com uma amavel diversao" - Le
Monde, 25/12/1962 - a prop6sito de Le proces) 0 que seria, na pluma de outro critico,
uma condena~ao irremediavel.

Grafico 14 - Filmes vistas'

(par ordem decrescente de preferencia)

professores do secundario

Divorcio aitaliana
o an'o exterminador
Rocco e seus irmaos
o bandido Giuliano
Cantando na chu~a
Le sou irant
o processo
Sempre aos domingos
Dois sao culpados
IJ gattopardo
o mais lange dos dias
Sete homens e urn destino
BaIJade pour un voyou
I:abom. h. des d.**
55 dias em Pe uim
Le voyage aBiarritz
Il giustiziere dei mari
Le vice et Ja vertu
Venus imperial

membros das profissoes
liberais

Divorcio aitaliana
o processo
Sempre aos dorningos
Rocco e seus irmaos
o an'0 exterminador
If gattopardo
Sete homens e urn destino
o mais Ion 0 dos dias
Cantando na chuva
Le sou irant
BaIJade pour un voyou
Dois sao culpados
o bandido Giuliano
Le vice et 1a vertu
Venus imperial
55 dias em Pequim
Le voyage aBiarritz
I:abom. h. des d.
Il giustiziere dei mari

ernpresarios do
comercio e da industria

o rnais Ion 0 dos dias
Divorcio aitaliana
55 dias em Pequim
o processo
Le vice et Ja vertu
Rocco e seus irrnaos
Dois sao culpados
Cantando na chuva
Le sou irant
Sernpre aos domingos
IJ gattopardo
o anjo exterminador
I:abom. h. des d.
BaIJade pour un voyou
Sete homens e urn destino
Le voyage aBiarrirz
o bandido Giuliano
Il giustiziere dei mari
Venus imperial

* Estas escolhas referem~se unicamente aos entrevistados parisienses. Apesar de ter side proposta
uma lista diferente (em fun~ao dos filmes em exibi~ao), as escolhas dos entrevistados da regia.o de
Lille organizam-se segundo uma estrutura analoga.
** I:abominabJe homme des douanes [0 abominavel hornem das alfiindegas].
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Contrariamente ao teatro "burgues", a 6pera ou as exposi~6es - sem falar das estreias
all sess6es de gala - que dao a oportunidade ou 0 pretexto para cerimonias sociais
permitindo que urn publico selecionado afirme e experimente seu pertencimento ao
"mundo" na obediencia aos ritmos, a urn s6 tempo, integradores e distintivos do calendario
mundano, 0 museu de arte atrai qualquer pessoa - nos limites do capital cultural disponivel
_ em qualquer momento, sem impor qualquer restri~ao em materia de vestuario, nem
oferecer, por conseguinte, qualquer uma das gratificac;6es sociais associadas as grandes
manifesta~6es mundanas. Alem disso, diferentemente do teatro - e, a fortiori, do music
hall e dos espet"enlos de variedades -, ele limita-se a propor sempre os prazeres altamente
depurados e sublimados reivindicados pela estetica pura e - neste aspecto, proximo da
biblioteca - faz apelo, freqiientemente, a uma disposic;ao austera e quase escolar, orientada
tanto para 0 acumulo de experiencias e conhecimentos ou para 0 prazer do reconhecimento
e da decifra<;ao quanto para 0 simples deleite.16

Sob a exalta~ao obrigat6ria da austeridade severa do museu, assim como do
"recolhimemo" facilitado por ela, revela~se, frequentemente, a verdade da visita como
iniciativa sempre urn tanto laboriasa que a individuo se imp6e de realizar - e, ate, seu
termo - com uma obstina~ao met6dica; alem disso, encomra sua recompensa tanto no
sentimento do dever cumprido quanto no prazer imediato da contempla~ao. "0 museu
deixou-me a impressao de silencio, tambem, de vazio - mas, talvez, par causa do silencio.
Isso presta-se, alias, a contempla~ao das obras, sua compreensao mais profunda. Nao
fiquei muito animado; foi bastante enfadonho. A visita sistematica do museu e fatigante
- tratava-se de uma disciplina que me impus a mim mesma; isso cria urn constrangimema
e acaba por ser indigesto. ereio que minha visita foi muita rapida porque eu pretendia
dizer a mim pr6prio que tinha visto esse museu. Edemasiado mon6tono; apenas quadros.
As pr6prias obras deveriam ser, de vez em quando, substituidas por outras coisas"
(Engenheiro, Amiens, 39 anos, Museu de Lille). As afirma~6es deste visitante coincidem
com as do cooservador do Metropolitan de Nova York que considera seu museu como
"urn ginasio em que 0 visitante esta em condi~6es de desenvolver a musculatura dos
olhos" (Afirma~ao citada por R. Lynes, in The tastemakers, Nova York, Universal Library,
Grosset and Dunlap, 1954, p. 262).

Compreende-se que, ao passarmos dos concertos ou das pe~as de vanguarda, dos
museus com elevado nivel de difusao e reduzida atrac;ao tUristica au das exposi~6es de
vanguarda para as exposi<;oes de grande publico, para os concertos organizados pelas
grandes associa~6es artisticas ou para os teatros "classicos" e, final mente, para as teatros
de bulevar e para os espet"culos de variedades, a taxa de representa<;ao das diferentes
frac;6es, distribuidas por ordem decrescente de capital cultural ou por ordem crescente
de capital ecanomico - ou seja, professores, quadros da administra~ao, engenheiros,
membros das profiss6es liberais, empresarios da industria e do comercio -, rende a se
modificar de maneira sistematica e continua, de modo que a hierarquia das frac;6es,
distribuidas segundo seu peso no publico, apresenta uma tendenda a se inverterY
Professores e industriais ou grandes comerciantes ocupam posi~6es simetricas nos
diagramas de correla~ao entre as taxas de frequencia de duas categorias de espetaculos
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Urn grande burgues
"unico no seu genero"-

s., advogado, 45 anos, e filho de advogado e pertence a uma familia da grande
burguesia parisiense; a mulher, filha de engenheiro, farmcu-se em Sciences Po e DaD

trabalha. Os quatro filhos frequentam 0 secundario nos "melhores" estabelecimentos
privados cat6licos, em Paris. Mafam em urn apartamento bastante grande com uma

area superior a 300 m2 no 16° bairro: entrada espac;osa, salaD imenso, sala de jantar, urn
escritorio e as comodos (0 escrit6rio profissional nao se encontra no apartamento).

No saHio, elementos modemos - grandes almofadas, grande canape, poltronas -,

objetos antigos, "uma cabe,a em pedra, urn original da Grecia, lindissima" (presente de
casamento), urn objeto que 0 proprietario designa como seu "altar particular" ("algo de
religioso lindfssimo que consegui surrupiar de meus pais" - 0 pai coleciona obras de
arte de todo tipo; entre outras coisas, ele havia comprado "urn montao de objetos,
esmaltes, calices, cruzes... de uma especie de fUSSO que era revendedor"), "uma especie
de terracota da epoca Tang". comprada de urn antiquario, em Formosa, acompanhado
par dez especialistas, varios quadros, urn Paul Serusier ("tern certo encanto; apesar
disso, eu 0 substituiria de born grado por uma pintura moderna"); e, na sala de jantar,
uma natureza-morta holandesa.

"Unieo em seu genero"

Ao comprar determinados objetos, sua intenc;ao "nao e, de modo algum, fazer urn
investimento". Para ele, 0 que conta e, "em primeiro lugar, a beleza da coisa, do objeto; e,
em segundo lugar, nao tern de ser tinieo, mas feito de maneira artesanal". liE possivel
refaze-Io, mas pode ficar mal feiro; por isso, ele torna-se tinieo em seu genero porque e
impossivel obter uma copia perfeita do mesmo objeto, do mesmo tema (...). 0 que fa! a
beleza de urn rosto, de uma escultura, e0 sorriso, 0 olhar... Eimpossivel refaze-Ia uma
outra vez. Pode-se refaze-Ia em gesso, mas e impossIvel refaze-Ia na mesma materia; esta
e mais importante, pelo menos, tanto quanto a massa (...). Eu gostaria muito de ter urn
belissimo bronze. Existem pec;as de bronze que sao absolutamente extraordinarias".

*Todas estas emrevistas ocorreram, em 1974, a fim de repertoriar, tao sistematicamente quanta possivel, as
tra~:os mais significativos de cada urn dos estilos de vida que haviam side idemificados pela analise da
pesquisa, nesse momento, ja bastante avanc;ada: guiados por urn conhecimento previa da formula geradora
que se encontra na origem de suas propriedades e pnhicas, tomamos a partido de orientar metodicamente
o entrevistado - muitas vezes, ligado par lac;os de parentesco au de familiaridade com a pesquisador - para
regioes mais centrais de sua acte de viver (dai, a heterogeneidade dos temas abordados que contrasta com a
homogeneidade forc;ada dos dados peninentes para a coleta da pesquisa estatistica), procurando inspirar
lhe 0 maximo de confianc;a e, ate mesmo, utilizando as insistencias e repetic;6es esperadas, nas situac;6es
habituais da vida, de alguem a quem outro "se desvela". Par Ultimo, esfon;amo-nos por tomar imediatamente
perceptivel- erguendo-a asua mais alta intensidade pela contrac;ao do discurso que permite 0 uso alternado
do estilo direto, indireto ou semidireto - a figura concreta desta totalidade sistematica, au seja, 0 estilo de
vida, quebrada pela analise estatistica no decorrer das proprias operac;6es atraves das quais ela a revela.
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tiE algo de novo-rico"

Ele passa raramente pelas galerias, nao freqiienta "sistematicamente" os
antiquarios ou 0 Hotel Drouot. Compra - urn objeto, urn moveL.. - porque, "nesse
momento, isso the da prazer". Mostra certa condescendencia por aqueles que "pretendem
investir e nao tern tempo": "Nao tern tempo para se interessarem por si mesmos.
Essencialmente, interessam-se nao pelo que lhes agrada, mas pelo que tern valor". Assim,
constituem grupos em que participam, "anualmente, com uma quota de X francos;
delegam a outras pessoas para fazer essas compras. Alem de urn investimento, trata-se
de uma total incompetencia: e indiferente para eles que tenha sido colada uma basta
qualquer em cima de uma parede, desde que Ihes disserem que ela vale dinheiro. Ealga
de novo-rico, a pretensao de mostrar que se e dono de alguma coisa... ou que se e capaz,
tambern, de possuir alga. Ea mesmo que contralar urn decorador, delegar determinada
tarefa a alguem".

"Depois de muito tempo, voce acaba encontrando 0 que procura"

"0 objeto tern valor Intima e de cora,ao, na medida em que voce ji a deseja hi
muito tempo; voce ja leva muito tempo a sua procura. E isso que voce desejava e,
final mente, par urn acaso qualquer, voce a encontra... trata-se de uma revela,ao (...). Na
medida em que e para meu prazer, nao conta 0 pre~o, e como em relac;ao ao orgao ("uma
engenhoca, e algo eletronico"); eu tinha vontade de possuir urn e consegui compra-Io
(...). Uma vez mais, cada urn limita-se, norrnalmente, as suas possibilidades; nunca
chegarei a comprar a catedral de Chartres" (seu maior desejo seria a de "adquirir uma
igreja e transformi-Ia (...); a que acho linda e a pedra, a forma das pedras, as abobadas,
a pedra e linda". Oriundo de uma familia catolica, mas tendo deixado de ser praticante,
ele faz freqiientes referencias a religiao, de forma urn tanto ir6nica).

"Para minha fwi,ao pessoal"

Para sua residencia de campo, na Borgonha, bastanle espa,osa ("nada menos que
1.000 m2 para mobiliar"), uma "senhora", ele comprou os moveis com /l um comerciante
de peles de coelho": "Encontrei urn sujeito, urn comerciante de bricabraque que possuia
moveis realmente rusticos, de madeira de lei; arrranjei ainda outros trens, par exemplo,
animais ampalhados", em particular, javalis "comprados de uma forma desatinada por
todo a mundo, menos par mim (...) porque isso e divertido. 0 prazer vern do fato de ser
divertido.

/lFico irritado com as pessoas que cornpram coisas simplesmente para exibi-las,
para afirmarem que possuem tais coisas ou para coloca-las em determinado lugar. a
valor tern pouca import<1ncia; 0 que conta e 0 prazer que essas coisas nos dao (...). Ao
comprar javalis, procurei minha fruic;ao pessoal ou, simplesmente, por achar que isso
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era divertido, era algo cafona ou seria provocante para os outros". Nessa casa que e
"umida dernais para colocar urn piano", vai "ter urn piano de cauda (...), urn desses que
sao jagadas fora pela cassino (...); talvez, esteja faltanda uma au duas teclas".

"Heran<;:as!? Voce esta brincando comigo!"

as objetos recebidos como heran<;:a e que se encontrarn entre os m6veis dessa
casa cantam pauca para ele. Aa serem lembradas pela mulher, ele responde: "Heran,as?!
Voce esta brincando comigo! Apenas, tres m6veis". E ela insiste: "Quando me casei, a
tia X marreu. Herdei algumas pe,as de prata; issa, fai so a primeira heran,a. Em seguida,
fai a vez da Sra. C., segunda heran,a. E depais, a Srta L., terceira heran,a. De modo que
tenho algumas lou<;:as, trens antigos e m6veis. Em nossa casa, nunca tivemos falta de
m6veis porque herdamos alguns. E quarta heran<;:a: meus sogros desfizeram-se de seus
bens e herdamas as paltronas... "

Os moveis que Ihe desagradam sao "jagadas fora": "nada de enrulha". "A gente
tern necessidade de urn apartamento suficientemente grande, comodos que garantam cetto
silencio interior, nada entulhados; e, ao contrario, sao necessarios outros quartos com
todos os objetos pessoais que nada tern a ver com objetos de lembran<;:a - nesse caso, sao
jagadas na Iixeira -, mas abjetas que daa prazer em ve-Ias anassa volta". Ele tern "horror
das lembran,as de viagem"; alias, nunca carrega tais caisas ("salvo essa de que lhe falei,
hii pauco, em terracata da China (...). Camprei uns berlaques para aferecer aas amigas,
mas nao os entulhamos em casa; (...) nao se consegue saber que temos viajado. A lembran<;:a
local, camprada no proprio local, naa tern nenhuma impartancia"). Alias, durante as viagens,
e preferivel manter a cabe<;:a livre, "andar com as maos nos bolsos e olhar anossa volta,
mas sem ficar com 0 olho grudado em maquina fotografica" (No Extremo Oriente, "tirarnos
algumas fotos", lembra a mulher; mas, acrescenta ele, "ainda chegamos ave-las, duas
vezes, creio eu" e, agora, estao "no fundo de uma caixa do armario").

"Muitas horas nos museus, por prazer, na Holanda e na Italia"

Existe urn atelie de pinrura no qual ele passa muita tempo ("ele gasta de pegar
no pinceJ", subJinha a mulher); no entanto, por considerar "sem interesse" sua
atividade, ele prefere nao tocar no assunto. Pelo contrario, confessa de born grado que
passou "urn grande numero de horas nos museus, por prazer, na Holanda e na ItaJia".
Ficau "muita impressianada e instrufda pela pintura italiana (...), Leonardo da Vinci,
as pinturas de Veneza e de Siena, alem de todas as pinturas que se encontram no
Museu Borghese, em Roma, as de Botticelli". Etambem "muito sensivel as pinturas
holandesas por seu carMer - Frans Hals e Rembrandt; trata-se de uma pintura
totalmente diferente por ser muito mais pastosa, muito mais espessa (... ); existe,
tambem, certo numero de desenhos de Matisse ou de Cocteau". Nao e "necessario"
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que a pintura seja figurativa para merecer sua atenC;ao. Pelo contraria, "sente uma
aversao total pela pintura mistificada", par exemplo, uma tela branca "dilacerada em
diferentes sentidos". Ao ouvir a mulher afirmar que "nao considera isso como pintura",
ele faz a seguinte observac;ao: "Enfim, nao e pintura, maS trata-se de uma especie de
arte, de uma forma de expressao".

"Gastar de alga significa apropriar-se do objeto"

Para ele, "uma pintura ealga que permite sonhar, durante muito tempo, e pode
ser observada sempre com 0 mesmo prazer. Prazer diferente, talvez, segundo a variaC;ao
do que se e ou de seus estados de espirito". "0 criterio consiste em saber se eu gostaria
de possui-Ia em minha casa". Eacrescenta: <~s coisas agradaveis sao aquelas que escapam
anecessidade. Em vez de entesourar (...), quero viver a vida. E, na medida do possivel,
tento viver 0 momento presente, 0 que nem sempre e facH".

"Tao necessario quanto urn fogao a gas"

Ele nao conseguiria viver sem a aparelho de sam de alta fidelidade, comprado M
mais de dez anos, par cerca de oito mil francos ("em vez de urn aparelho de marca, fiz
uma montagem de diferentes componentes; fui it procura de informac;6es, nada mais.
Eu havia adotado urn procedimento semelhante em relaC;ao ao orgao; procurei informar
me e nada mais". "E algo tao necessario quanto urn fogao a gas C...); ate mesmo, uma
pessoa sem salario precisa de musica; e tao necessaria quanto 0 pao para a boca". Entre
seus discos, "Vivaldi, Bach, urn grande numero de cantatas de Bach, missas, Requiem
de diferentes compositores, Monteverdi". Sente "certa aversao pela musica moderna
(...), nao propositalmente, mas porque se trata de uma questao de Mbito de ouvido":
"As obras de Mahler, ]olivet, Messiaen sao perfeitamente acessiveis ao meu
entendimento"; no entanto, "em certo numero de musicas de ordem puramente serial,
eletr6nica, existem coisas que sao bastante lindas e outras que me parecem ser, tambem,
uma mistificac;ao, asemelhanc;a do que ocorre com a pintura".

"Quando aparece uma obra importante, se sabe"

Vai raramente aos concertos e nao pertence ao numero daquelas pessoas que
"assistem a eventos porque e obrigat6rio estar presente em tais ocasi6es", nao Ie as
criticas de espeticulos de Le Monde (seu jomal) e, de born grado, fari referencla a
critica ou ao julgamento de urn amigo: "E possivel ficar sabendo quando aparece uma
obra importante, seja no teatro, cinema ou em outra area. Voce fica sabendo porque esta
em contato permanente com urn grande numero de pessoas; par isso, nao leio as criticas.
Caso contrario, eu teria de ler 0 texto integral de cada uma". Recentemente, foi assistir
a One man show, I'um italiano, urn maoista, sozinho no palco": "saimos no meio disso
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porque, na verdade, tratava-se de uma representa~ao lamentavel". Depois do teatro,
nao vai jantar, necessariamente, em urn born restaurante: "e impossivel fazer muitas
coisas ao mesmo tempo... convern usufruir plenamente de cada coisa".

"Tenho uma ideia elevada a meu respeito"

Ele recusa qualquer I<extravagancia" no plano do vestwuio: "se alguem deseja
encontrar-me, nao e pelas minhas rneias, nem pelo meu len~o, tampouco pelo cravo na
boroelra ou pela minha gravata. Se alguem tern vontade de falar comigo ou me convidar,
ela me aceita tal como sou. Ou, dito em outras palavras, tenho uma ideia elevada a meu
respeito", indica ele com toda aconvic~ao, aproveitando outra oportunidade para marcar
suas distancias em rela~ao ao gosto burgues e, ao mesmo tempo, as quest6es formuladas
pelo soci610go (parente da mulher). Ele acrescenta: 'i\cho que e possivel comprar urn
terno por quinhentos francos; assirn, de nada serve gastar mil francos quando nao ligo a
minima para essa pe~a de vestuario".

"A culimiria e uma disposi~ao de espirito"
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Bastante ocupado, dispondo de pouco tempo ao meio-dia, ele "est> aespera da
pllula que permltiria evitar a refei,ao durante 0 dia (...). A culinicia e uma disposi,ao de
espirito"; para ter a possibilidade de aprecia-Ia, e necessario estar "descontrafdo": 'i\s
ovas de esturjao da culinaria tipica russa e urn prato perfeitamente suculento. Para a
culinaria, alem da gastronomia, existe 0 contexro. Se voce pretende comer enguiai.
defumada, e preferivel procura-Ia no mercado do peixe, em Amsterda, e nao em urn
restaurante brega (...). Urna eulinaria caprichada - mas, cuidado, esrou falando de
capricho - ou seja, em que sao necessarios dois dias para fazer urn molho ao Madeira,
cozinhar em fogo brando durante algum tempo, entao, isso e culinaria, e arte. Mas,
quando se fala de culinaria, hoje em dia, nada a ver com a gastronomia, ja que existe a
mistura de varias coisas e os pr6prios ingredientes sao cozinhados em cinco minutos,
alias, ingredientes descongelados pre-preparados; finalmente, isso nao e culinaria. Ja
nao hi tempo de prepara,ao, deixou de ser urna arte".

"Vma certa liturgia"

Ele gosta de "pesquisar restaurantes" no Guide Michelin ou no Gault et Millau e
lembra-se de "vinhos degustados, hi tres anos, de urn aroma, de urn Porto, urn bordeaux
Saint-Estephe de determinado ano": "conservo lembran,as bastante nitidas de garrafas
de 1923-1929... de bordeaux (...). Ainda tenho aqui uma dezena de garrafas de vinho de
1923. E, depois, tenho quatro garrafas de 1870". Urn vinho de qualidade "nao se bebe
em companhia de qualquer pessoa Coo.); torna-se necessaria uma certa Jiturgia para
conservar 0 vinho na temperatura adequada, assim como urn ritual para bebe-Io. Trata-
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se de uma comunhao" (que so pode ser celebrada) "corn determinadas pessoas que sao
capazes do mesmo tipo de frui,ao (...). Preliro beber sozinho a oferecer 0 vinho a pessoas
que nao sabem tirar partido dessa oportunidade". "Urn jantar com champanha tern urn
aspecto urn tanto folclorico (...), urn vinho e variado, diferente; a compara,ao da
champanha com 0 vinho e, em parte, camparar uma especie de flautinha com uma
orquestra".

"Prefiro 0 prazer"

Entre os livros de sua bibliateca, "herdados de uma avo" ou comprados "ern uma
especie de butique da rue de Provence", hi volumes do "tipo do seculo XVII"
encadernados, "pela beleza da obra mais da que pelo interesse do texto..., os Serm6es
de Bossuet, os Pensamentos de Pascal... urn livro do seculo XVII do genero de obra
pornognifica para a epoca, bastante divertido". Em Paris, restam-lhe apenas os livros
fide carcher mais filasofieD e religioso, assim como de poesia"; os livros "genera romance"
(cerca de dais mil volumes) encorrtram-se na casa de campo. Existem, tambem, livros
sobre a his toria da Alemanha, a guerra da Argelia...; se pusermas de lado "as livros
encadernados, que ealga urn tanto brega", "0 livre para mim e, antes de tudo, 0

instrumenta de leitura e naa 0 livro pelo livro". Esti fora de qualquer clube ("hi pessoas
que adoram usar uniformes au fazer parte de determinada equipe, tal coisa, tal clube;
mantenho-me individual e individualista a qualquer pre,o"). Deixou de ca,ar "porque e
obrigado a longos deslocamentos, e bastante fatigante e, aliis, torna-se bastante
dispendioso"; durante as ferias, ainda joga tenis e faz esqui "por prazer". "Nao YOU

subir com os esquis nas costas quando, ao lado, existe urn rernontador. Em vez da subida,
prefiro a descida, 0 prazer".
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que apresentam propriedades opostas, ou seja. 0 concerto e as exposic;6es artisticas, por .
urn lado, e, por outro, as variedades e as feiras-exposic;ao; nos dais casos, as membros
das profissoes liberais e as quadros superiores ocupam uma posic;:ao intermediaria. A
representa<;ao dos membros das profissoes liberais, sobrepresentados na freqiiencia da
biblioteca ou do museu, e mais elevada entre 0 publico das exposi<;oes do que entre Os
visitantes de museus; aleffi disso, e relativamente intensa sua freqiH~ncia dos reatros (e
dos teatros "burgueses" au de "variedades", em vez dos teatros c1assicos ou de
vanguarda) .

o museu, lugar de culto que apresenta objetos excluidos da apropria<;ao privada e
predispostos pela neutraliza<;ao econ6mica a ser objeto da "neutraliza<;ao" que,
propriamente falando, define a apreensao "pura", op6e-se it galeria - que, it semelhan<;a de
outras lojas de luxo ("boutiques", lojas de antiguidades, etc.), oferece objetos suscetfveis
de serem contemplados e, tambern, comprados -, do meSilla modo que as disposic;:6es
esteticas "puras" dos membros das frac;:oes dominadas da classe dominante - e, em
particular, dos professores, fortemente sobre-representados nos museus - op6em-se as
disposi<;oes dos happy few das fra<;6es dominantes que disp6em de recursos materiai,
para a apropria<;ao das obras de arte. Com efeito, toda a rela<;ao com a obra de arte modifica
se quando 0 quadro, a estatua, 0 vaso chines ou 0 movel antigo pertencem ao universe dos
objetos suscetiveis de serem apropriados, inscrevendo-se assim na serie dos bens de luxo
possuidos por alguem que, ao usufruir deles, nao tern necessidade de confirmar, de outro
modo, 0 deleite que e1es proporcionam e 0 gosto de que sao 0 testemunho; alem disso,
mesmo nao sendo seu pertencimento pessoal, fazem parte, de algum modo, dos atributos
estatutarios do grupo ao qual ele pertence, servindo para a decora<;ao de seus escritorios
ou dos saloes dos familiares que freqiienta.

Basta abrir uma revista, tal como Connaissancedes arts [Conhecimento das artes],
para descobrir a serie em que as frac;6es dominantes inscrevem a obra de arte, 0 universe
dos objetos de luxo, distintos e distintivos, selecionados e seletivos: j6ias, peles, perfumes,
tapetes, tape<;arias, mobiliario antigo, relegios de parede, luminarias, bronzes, louc;a de
barre vidrado, porcelanas, baixela de prata, edic;6es de luxo, automeveis de luxo (Volvo,
SM, Mercedes, Rolls, etc.), cigarros de luxe (Craven, Benson and Hedges, Kent,
Rothmans), alta costura (Dior Boutique e Old England), castelos, quinta" solares,
residencias da nobreza, "propriedades com carater", "parques com tanque", champanha,
vinhos de Bordeaux e de Bourgogne, Cognac, cruzeiros maritimos, cameras. A associac;ao
dos leiloeiros de Paris manda publicar 0 anuncio, ilustrado com todo 0 luxo, de suas
vendas no Hotel Drouot ou no Palais Calliera ao lado de dois destaques relativos aos
antiquarios do quai Voltaire e do Faubourg Saint-Honore que oferecern "meveis e objetos
de arte", "lou<;3 vidrada e porcelanas antigas", "quadros, estatuaria, moveis e objetos de
arte". Uma materia publicitaria para a CaJerie Arditti referente a hiper-realistas americanos
encomra-se ao lado de urn destaque "Curiosites" que, par sua vez, oferece "mobiliario
frances e ingles do seculo XIX", enquanto urn anuncio relativo aCaJerie Martin-Caille
(Faubourg Saint-Honore) - propondo 0bras de Max Agostini (pes-impressionista nascido,
diz-se, em 1914) - e acompanhado, na pagina ao lado, pela publicidade para os isqueiros
Dupont. 18
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A conjunc;ao da apropriac;ao material e simb6lica ccofere aposse dos bens de
luxo, alem de legitimidade, uma raridade de segunda ordem que os transforma no sfmholo,

por excelencia, da excelencia: "Marca 'Princes de Cognac': eimpassivel falar a seu respeito
sem utilizar as antiqiifssimas palavras da linguagem do conhaque. Carnudo: Qualidade

do corpo de urn conhaque: as produtos 'Princes de Cognac' possuem essa qualidade,

mas sem gordura; urn carnudo esbelto que eapenas musculo. A semelhanra do que e
urn Botticelli em rela~ao a urn Rubens. Flor: Odor da flor de vinha da bebida fina, 0

aristocrata do conhaque. Uma velha bebida fina da marca 'Princes de Cognac' possui
flaf, uma flor elegante, depurada, que tern enlevo, ra~a. Tom§is antigos: Toneis muito

velhos, bastante civilizados, que ja perderam 0 vi~o das primeiras utiliza~6es, tendo~se

livrado do excesso de tanino. Os produtos 'Princes de Cognac' envelheceram em toneis

antigos. Daf, seu gosto seco, limpido, de madeira, sob medida. Paraiso: Eis a denomina~ao

atribuida aadega na qual sao guardadas as mais velhas reservas deste conhaque. Os

produtos 'Princes de Cognac' foram tratados no paraiso de Maison Otard, sediada no

chateau de Cognac. A marca 'Princes de Cognac' e produzida em quantidades Jimitadas
- somente alguns milhares de garrafas por ano; alem disso, encontra-se apenas em

estabelecimentos camerciais e restaurantes selecionados" (p. 16).

o mesma efeito de esoterismo arcaizante a prop6sito do vinho da regiao de

Bourgnoge: UNa Borgonha, e 0 tempo da poda. Mesmo sem ter desaparecido

completamente 0 eco das ultimas vindimas, as pessoas ja se empenham no tratamento

dos vinhedos. Com urn golpe ra.pido e preciso de tesoura de poda, os vinhateiros cortaro

os sarmentos inuteis e preparam a videira para as futuras podas da primavera; eis a

poda, opera~ao deJicada, que exige muito tata e e controlada por Moillard pensando
em voces. Selecionados para dar prazer a voces entre os dimas mais reputados, os

vinhos Moillard, na Borgonha, sao confiados apenas aos distribuidores qualificados"
(p, 200),

Pelo controle de uma Jinguagem de acompanhamenta - de preferencia, tecnica,

arcaica e esoterica - que estabelece uma separa~ao entre degusta~aode especialista e

simples consumo despreparado e passivo, confinada na instantaneidade silenciosa do

prazer, 0 entendido afirma~se digno de apropriar-se simbolicamente dos bens raros para

cuja aquisi~ao disp6e de recursos materiais: "Para alguns entendidos, existe uma unica
cerveja na Fran~a. Isso, certamente, e pouco. No entanta, quanta mais entendido for a

entendido, mais dificil ele se torna. Exdusivo. E se alguns preferem a marca 1664 e

simplesmente porque essa cerveja proporciona urn prazer unico. Urn prazer tao raro
[...J. E depois, trata-se de urn prazer com trezentos anos [...J. As vezes, eborn reencontrar

o gosto do autentico" (p. 187). uRaras sao as pessoas que tern apossibilidade de explicar
o que e urn conhaque de grande qualidade. 0 Bado do Chateau de Cognac tern esse

direito. Em 1795, 0 Barilo Otard decidiu instalar-se no Chateau de Cognac [",], Sob as
ab6bodas do castelo, ele havia encontrado, tambem, 0 lugar privilegiado para envelhecer

seu conhaque. E compreende-se a importancia desse detalhe quando se sabe que urn

conhaque de grande qualidade deve envelhecer, durante longos anos, para tornar-se urn

V.S_OJ~ [Very Superior Old Pale], Desde 1795, nada mudou no Chateau de Cognac: nem
as ab6bodas, nem 0 envelhecimento, nem os cuidados prestados a este excelente

conhaque" (p, 155).
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Em ultima instancia, a despesa ostentat6ria e gratuita, implicada na compra de
urn objeto "fora de pre.;o", constitui a maneira mais indiscutivel de afirmar 0 valor que
alguem atribui as coisas sem pre.;o, testemunho absoluto da irredutibilidade do arnOr
pelo dinheiro 0 qual s6 este pode proporcionar: "0 que e ° verdadeiro luxo? - Trata-se
do requinte; uma necessidade experimentada pelas detentoras de recursos para usufrui_
10 e uma chave para aquelas que, ao depararem com ele, tern a ambi.;ao de possui-lo au
sentem gosto par isso e podem encontra-lo no objeto mais simples - com a condi~ao de
ser lindo -, par exemplo, xale, saia, sapato ou pe.;a de roupa. - Mas, carol - A Alta
Costura e 0 rigor absoluto e 0 absoluto nao tem pref;o" (entrevista com Marc Bohan,
Diretor Artistico da Empresa Christian Dior). "Apenas alguem como Perrier-Jouet e que
passui 0 mais bela vinhedo das encostas de Cramant para usufruir enos oferecer esta
loucura: uma champanha preparada, quase exclusivamente, com as uvas mais caras do
mundo, No entanto, os 78 centilitros desta garrafa do seculo XVIII naD tern prer;:o para
quem ama achampanha pela champanha. Sobretudo, quando se trata de safra de urn ana
especial" (p. 14). "Para colocar em evidencia sua personalidade, criamos rel6gios luxuosos,
delicados, de tamanho reduzido [...], fabricados apenas em series limitadas. Cada urn de
nossos rel6gios valoriza 0 carciterdaquele au daquela que sabe escolhe-lo [... ]. Voce sed
o propriet<irio de urn rel6gio exclusivo e precioso" (p. 81).

Ficarnos com a impressao de ler Marx que escreve: "0 hornern apresenra-se, de
saida, como proprietario privado, ou seja, como possuidor exclusivo que afirma sua
personalidade, distingue-se dos outros e relaciona-se com outrem atraves dessa posse
exclusiva: a propriedade privada eseu modo de exisrencia pessoal, disrintivo, portama, a
essencial em sua vida". 19 A apropriac;:ao dos objetos simb6licos com suporte material, tal
como 0 quadro, eleva asegunda potencia a eficacia distintiva da propriedade, reduzindo 0

modo de apropriac;:ao puramente simb6lico ao estatuto inferior de substitute simb6lico:
apropriar-se de uma obra de arte e afirmar-se como 0 detentor exclusivo do objeto e do
gosto verdadeiro por este objeto, assim, convertido em nega,ao reifieada de todos aqueles
que sao indignos de possui-Io, par estarem desprovidos dos recursos materiais ou
simb6licos para se apropriarem dele ou, simplesrnente, de urn desejo suficientememe
forte de possuf-lo a ponto de "sacrifiear tudo por ele".

o consumo da obra de arte, ilustrac;:ao quase demasiado evidente de tais analises,
nao passa de uma entre outras dessas praticas distinrivas. Que se pense no novo culto da
natureza que volta arona com a moda da casa de campo e a recusa do rurismo pequeno
burgues; alem disso, estabeleee uma afinidade profunda com 0 estllo de vida "velha Franca"
da frac;:ao mais "antiga" das frac;:6es dominantes. Animais, flores, ca~a, gastronomia, meio
ambiente, equitac;:ao, jardins, pesca, enologia, caminhadas, au seja, as rubricas permanentes
de Connaissance de 1a campagne [Conhecimento da vida rural] - que e para a degusraciio
distinta da natureza 0 que Connaissance des arts epara a degusta~ao disrinra da cultura 
apresentam urn programa exaustivo dos objetos e modos de apropriac;:ao legitimos. Apropriar
se da "natureza" - passaros, flores, paisagens - pressup6e uma cultura, privilegio das pessoas
com ralzes antigas. Possuir urn castelo, uma mansao, ate mesmo, uma moradia, nao passa
de uma questao de dinheiro. Ainda fica faltando apropriar-se desse bern: apropriar-se da
adega e da opera~ao de engarrafamento, descrita como "urn ate de comunhao profunda com
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o vinho" que deve ser realizado, "no minimo, uma vez", pelos "fieis do vinho"; apropriar-se
das lembran<;as da ca<;a, dos segredos da pesca e dicas de jardinagem, assim como de outras
competencias, a urn s6 tempo, antigas e longas a adquirir, tais como a culimiria ou 0

conhecimento dos vinhos; em poucas palavras, apropriar-se da arte de viver do aristocrata
ou do campones, de sua indiferen~a em rela~ao ao tempo que passa e de seu enraizamento
nas coisas perduniveis. "Nada e mais simples que preparar pepinos em conserva, diz rninha
mae: com a condi<;ao de apanha-Ios na fase da lua nova, deixa-los dentro de urn pote de
argila com sal grosso, durante vinte e quatro horas, depois de terem sido esfregados corn urn
pano de linho, 0 unko que e suficientemente aspero. Ecom a condi~ao de tempera-los com
estragao ressequido, mas nao seco, alem de dobra-los para sua conserva~ao sob vacuo, etc."
(Connaissance de 1a campagne, sept. 1973). Servir-se de urn pote de "pepinos em conserva
feitos em casa", de "pepinos em conserva da av6", acompanhado por esse discurso de
acompanhamento e- asemelhan~a do que ocorre com 0 "pequeno quadro de urn mestre
frances do seculo XVIII" que alguem soube descobrir em urn antiquario ou com 0 "m6ve!
encantador" encontrado em uma loja de bricabraque - exibir 0 tempo desperdi<;ado e uma
competencia que s6 pode ser adquirida por uma longa experiencia das pessoas idosas e do
cultivo de velhas coisas, ou seja, pelo pertencimento a urn grupo antigo, (mica garantia da
posse de tadas as propriedades dotadas do mais elevado valor distintivo porque seu acumulo
so e possivel com 0 decorrer do tempo.

o que esta em jogo e precisamente a "personalidade", ou seja, a qualidade da pessoa,
que se afirma na capacidade de apropriar-se de urn objeto de qualidade.20 Os objetos dotados
do mais elevado poder distintivo sao aqueles que dao melhor testemunho da qua1idade da
apropriat;:iio, portanto, da qualidade do proprietario, porque sua apropria<;ao exige tempo
ou capacidades que, supondo urn longo investimento de tempo, como a cultura pictorica
ou musical, nao podem ser adquiridas apressa ou por procura~ao; portanto, aparecem
como os testemunhos mais seguros da qualidade intrinseca da pessoa. Por isso, explica-se
o espa<;o reservado pela procura da distin<;ao a tadas as praticas que, a semelhan<;a do
consumo artistico, exigem uma despesa pura, sem qualquer retorno, assim como acoisa,
sem duvida, mais preciosa e mais rara - sobretudo, entre aqueles que, tendo 0 mais elevado
valor mercantil, menos 0 desperdi~am -, Ou seja, 0 tempo, tempo consagrado ao consumo
au aaquisi~ao da cultura pressuposta no caso de consumo adequado.21

Entre todas as tecnicas de conversao que visam formar e acumular capital simbolico,
a compra de obras de arte, testemunho objetivado do "gosto pessoal", e a mais proxima da
forma mais irrepreensivel e mais inimitavel do acumulo, ou seja, a incorpora~ao dos sinais
distintivos e dos simbolos do poder sob a modalidade de "distin<;ao" natural, de "autoridade"
pessoal ou de "cultura". A apropria~ao exclusiva de obras sem pre~o mantem certa analogia
com adestrui~ao ostentataria das riquezas: ao permitir aexibi~ao irrepreensivel da riqueza,
ela torna-se, inseparavelmente, urn desafio lanr;:ado aos incapazes de estabelecer a
dissociar;:ao entre seu ser e seu haver, de ter acesso ao desinteresse, afirma~ao suprema da
excelencia da pessoa. E conforme 0 testemunho, por exemplo, do privilegio atribuido a
cultura liteniria e artistica sobre a cultura cientifica OU tecnica, as detentores exclusivos
do que e designado como "uma grande cultura" procedem do mesmo modo quando, ao
potlatch dos encontros sociais, reservam 0 tempo gasto, sem preocupar;:ao com 0 ganho
imediato, em exerdcios tanto mais prestigiosos pelo proprio fato de serem inuteis.
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As fra<;:oes dominantes nao tern 0 monopoHo dos usos da obra de arte objetivamente
- e, as vezes, subjetivamente - orientados pela busca da apropria<;:ao exclusiva, confirmando
a "personalidade" singular do proprietario. Mas, na falta de condic;:6es para a apropriac;:ao
material, a busca da exclusividade Iimita-se it singularidade do modo de apropriac;:ao:
afei<;:oar-se de outro modo as mesmas coisas, ter 0 mesmo gosto por outras coisas, menos
fortemente expostas a admira<;:ao, sao outras tantas estrategias de acrescimo, supera<;:ao e
deslocamento que, prindpios da transforma<;:ao permanente dos gostos, permitem as fra<;oes
dominadas - menos providas do ponto de vista economico, portanto, destinadas quase
exclusivamente aapropria<;:ao simbolica - garantir, em cada momento, as posses exclusivas.
Os intelectuais e os artistas tern uma predile<;:ao particular pelas mais arriscadas, assim
como pelas mais rentaveis, das estrategias de distin<;:ao, ou seja, aquelas que consistem
em afirmar 0 poder que lhes incumbe, propriamente falando, de constituir objetos
insignificantes como obras de arte au, pior ainda, ja tratados como obras de arte, embora
de urn outro modo, por outras classes ou frac;:6es de classe (como 0 kitsch): neste caso, a
maneira de consumir cria, enquanto tal, 0 objeto do consumo e 0 deleite, em segundo
plano, transforma os bens "vulgares" destinados ao consumo comum - westerns, historias
em quadrinhos, fotos de famflia, grafites - em obras de cultura distintas e distintivas.

As variantes do gosto dominante

A colora<;:ao ascetica das praticas culturais dos professores e dos intelectuais aparece
com toda a evidencia ao serem reposicionadas no sistema de que fazem parte e, par
conseguinte, ao sermos obrigados a formular a questao do proprio sentido da cultura e da
apropriac;:ao simbolica, substitutos sublimes e sublimados de todas as apropriac;:6es materials
e de todos os alimentos terrestres deixados pela divisao do trabalho de dominac;:ao aos
primos pobres. a antagonismo entre os estilos de vida correspondentes aos polos opostos
do campo da classe dominante e, com efeito, categorico e total; alem disso, a oposic;:ao
entre professores e empresarios - e, especialmente, sem duvida, entre os pequenos e medias
representantes das duas categorias - eVQca aquela que, no sentido da etnologia, separa
duas "culturas". Por urn lado, a leitura e a leitura de poesia, de ensaios filosoficos e obras
politicas, de Ie Monde e cadernos literarios au artisticos mensais (preferencialmente, de
esquerda); por outro, a ca<;:a e 0 tierce e, quando ela existe, a leitura de relatos historicos,
do jomal France-Soir ou de I:Aurore, do Auto-journal e de Lectures pour tous [Leituras
para todos]. Aqui, 0 teatro - de preferencia, classico ou de vanguarda (por exemplo, Tartufo
ou La Remise encenada e interpretada pelo proprio autor Roger Planchon, As nupcias de
sangue de Lorca ou Um mes no campo de Tourgueniev) -, a museu, a musica chlssica, a
esta<;:ao de radio France-Musique, as "puces", a camping, a montanha e as caminhadas; la,
as viagens e refei<;:oes de negocios, 0 teatro de bulevar - Robert Lamoureux, Marcel Achard,
Franc;:oise Dorin - e 0 music-hall, os espetaculos de variedades da TV; as feiras-exposic;:6es,
a casa de leiloes e as "boutiques", 0 carro de luxo e 0 barco, 0 hotel (tres estrelas) e as
estancias hidrominerais.22 E 0 proprio estilo das diferentes praticas culturais, a filosofia
social e a visao do mundo que lhes epeculiar, tornam-se muito mais visiveis se tivermos
em mente 0 universo das pnhicas de que sao solidarias; se soubermos, par exemplo, que
o teatro de vanguarda, au a leitura de poetas ou filosofos, opoe-se ao teatro burgues ou ao

Pierre Bourdieu
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o gosto pelo luxo
Iodice par atividades,

Rabanne Castelos r:i
Saint-Laurent Prefecture d'Indre-et-Loire :0:

ANIMAlS Ungaro
IiCompra Pessoal de servit;:o
~

Oisellerie du Pont-Neuf DECORADORES Bons Secours 'iii
:~'I Oisellerie Vilmorin Carlhian '"Demachy Teem '"·cNaturalista Jansen S.N.C.B - D.C.P ~

"-Neree, Boubee et Cie
]EMBALSAMADORES Carros

ANTIQuARIOS Ets Marette Murdoch ~

Aaron Robia! ."
~

Bensimon LOJAS DE ALIMENTOS ,~

0
Hagnauer CRIANCAS Cote de France
Jansen Brinquedos Dominique
Kugel Le Nain Dieu Fauchon
Lagrand Godiva
Laroussilhe Moveis Hediard .~

Uvy Bonnichou Petrossian ::E
Litybur Thireau Maison de la Truffe ....;
Mallie de Fonfais .'Mancel Vestwlrio MAGOS v

'"Perrin Baby Dice Belline
v
0•Taillemas Dominique Criss .c
u

Enfantillage Delya V>

BAIXELA DE PRATA Petit Paune Martinez vi

CEMMICA Petite Gaminerie Sabato
Andrieux Minim6mes
Helft FABRICANTES DE OBJETOS
Kugel FOGOS DE ARTIFiero DE MARROQUIM
Nicolier Ruggieri Hermes

Morabito
BANHElRAS FLORISTAS
Au Bain de Diane SOllllet MEDICOS
Juif.Delepine Lachaume Boivin

Lambert Chartier
FABRICANTE DE CALC;ADO Moreux Dalto
SOB MEDIDA Veyrat Dubost
Roger Vivier Herve

PELEIRO Lacan
CLINICAS Revillon Lagache
Clinique du Belvedere Leibovici

INSTITUTOS DE BELEZA Nacht
Clfnicas veterinarias Arden Vellay
Clinique du Dr Neienat Carita
Clinique veterinaire de Maisons- Guerlain TAPETES
Alfort Harriet Hubbard Ayer Benadava

,Pondation Windsor Lancome Catan
H6pital Fregis Manteil

Helena Rubinstein TINTUREIROS
SALOES DE CABELEIREIRO Billard
Alexandre JOALHEIROS Bobin
Arden Boucheron Pouyanne
Carita Cartier Starisky
Jean-Louis David Chaumet

Van Cleef et Arpels CULINARIA SOFISTICADA
COSTUREIROS Mauboussin Battendier
Balmain Casimir
Cardin LOCACOES Lenotre
Courreges Artistas Marquise de Presles
Dior Marouani et Tavel Pons
Hermes Barcos Potel et Chabot
Lapidus International Sea Services Scott
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(.. ,) mulher e criado de quarto, cozinheira,
jardineiro, e fixa seriamente seus
ordenados.

Pessoal de servi<;:o

Falou dos medicos na moda, nos
honorarios misteriosos, sejam eles
parteiros, tais como as doutores Herve,

Dubost, Velley ou Chartier, ou
psicanalistas - por exemplo, as dOutores
Lacan, Daniel Lagache, Sacha Nacht,
Leibovici, a doutora Dolto,

Responsavel pelo pessoal (Maitre
d'hOtel) por mes I.S00 F
Mordomo " " 1.500 F MEDICOS
Motorista " " l.200F
Baba " " l.200F Psicanalista pOlleD conhecido
Arrumadeira " " 1.100 F por sessao 60 F
Criado " " 1.000 F Psicanalista famosa
Cozinheira " " 1.000F por sessao, a partir de 200 F
Jardineiro " " 800 F
(segundo a regiao)

Lamentou que nao houvesse camarins
vitalicios na Comedie Fram;aise, tendo
desdenhado, provavelmente com
alguma malicia, 0 pre<;:o das assinaturas
para espetaculos noturnos, em traje de
rigor.

Descreveu urn apartarnento voltado para

o jardim na Clinique du Belvedere, em
Boulogne-sur-Seine, onde era proibido
somente Jigar aparelhos de proje,ao
cinematognifica para evitar eventuais
perturbaC;6es oa instalac;ao eletrica 

meSilla assim, com autorizac;ao especial

cia Diretoria, essa proibic;ao poderia fiear

sem efeiro.

Comedie Fran<;:aise

CLiNICA

Custas com 0 parto cornpreendendo:
sala de parto, procedimentos medicos,

berc;ario e medicamentos ~ 8 dias

A mais cara: Clinique du Belvedere
108 F

85 F

Assinatura para uma temporada:
Espetaculos
noturnos em traje a rigor
vespertinos dassicos

Pequeno quarto dos fundos 800 F

Le gout du luxe, p, 188-189.
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music-haJJ. aleitura de relatos hist6ricos ou de romances de aventuras au de semanarios
ilustrados, tais como as caminhadas, 0 camping, as ferias no campo ou na montanha dos
professores opoem-se a todas as praticas e bens de luxo caracteristicos da antiga burguesia
_ ou seja, Mercedes ou Volvo, iates, ferias em hotel e em estancias hidrorninerais - ou,
entao, a constela\ao dos mais dispendiosos e mais prestigiosos consumos culturais e
materiais, tais como livros de arte, cameras, toca-fitas, barcos, esqui, golfe, equita\ao ou
esqui aquitico, que sao 0 apanigio dos membros das profiss6es liberais.

A melhor confirma\ao do pertencimento das escolhas esteticas ao conjunto das
escolhas eticas que sao constitutivas do estilo de vida e a oposi\ao estabelecida, no pr6prio
terreno da estetica, entre duas categorias tao pr6ximas sob 0 aspecto do capital cultural
quanta os membros das profissoes liberais e os professores;23 alem disso, baseada na
oposi\ao entre disposi\oes eticas correlatas de trajet6rias diferentes, ela encontra
fortalecimentas e condi\oes de realiza\ao em condi\oes economicas, tambem, bastante
diferentes. Com efeito, levar em considera\ao, alem das diferen\as relativas aestrutura do
capital, aquelas que se referem a trajet6ria e, em particular, 0 fato de que a parcela dos
individuos - que tiveram acesso aclasse dominante atraves do acumulo de capital escolar
- aumenta quando se avanc;:a das frac;:6es dominantes para as frac;:6es dominadas, esuficiente
para compreender que os professores e, secundariamente, os engenheiros e os quadros,
sejam os mais propensos a orientar, no sentido do acumulo de capital cultural, as disposi\oes
asceticas desenvolvidas pelo e para 0 acumulo anterior; tudo isso com uma boa vontade
tanto mais exc1usiva quanto seu baixo capital economico nao lhes deixa esperar grandes
ganhos e prazeres concorrentes, enquanto os membros das profiss6es liberais possuem as
recursos para concretizar as disposi\oes ao laxismo de luxo que estao vinculadas a uma
origem burguesa e encontram urn incentivo nas pr6prias exigencias de oficios que supoem
urn elevado ac6mulo de capital simb6lico. 0 aristocratismo ascetico dos professores (e
dos quadros do setor publico) que se orientam sistematicarnente, conforme ja vimos, para
os lazeres menos dispendiosos e mais austeros, assim como para praticas culturais serias
e, ate mesmo, urn pouco vetustas, freqiientando, por exemplo, as museus, sobretudo, do
interior (em vez das grandes exposi\oes, das galerias e dos museus estrangeiros, como
fazem os membros das profiss6es liberais) op6e-se aos gostas de luxo dos membros das
profiss6es liberals que colecionam os consumos mais dispendiosos (do ponto de vista
cultural e/ou economico) e os mais prestigiosos: leitura de peri6dicos ilustrados, freqiiencia
das salas de concerto, dos antiquarios e das galerias, ferias em estancias hidrominerais,
posse de pianos, livros de arte, m6veis antigos, obras de arte, cameras, toca-fitas, carros
importados, alem da pnitica de esqui, tenis, golfe, equita\ao, ca\a e esqui aquatico.24 Por
nao possuirem campetencia, nem disposi\oes necessarias para reinvestir, eficazmente, na
economia os ganhos que lhes proporciona urn capital cultural com elevado rendimento
economico, alem de estarem vinculados par sua forma\ao e seu estilo de vida aos "valores
intelectuais" (eles fornecem uma forte propor\ao de escritores apreciadores)2S, os membros
das profiss6es liberais encontram - na pratica de esportes e jogos chiques, nas recep\oes,
coqueteis e em outros encontros mundanos, alem das satisfa\oes intrinsecas que eles
proporcionam e da a\ao educativa que eles exercem - as freqiienta\oes selecionadas que
lhes permitem criar ou manter relac;:6es e acumular 0 capital de honorabilidade indispensivel
ao exerdcio de sua profissao.26 Trata-se apenas de urn caso em que a luxo - essa
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Urn professor "bern classico"

Jean L., agrege de ffsica, ex-estudante da Ecole normale superieure da rue d'Ulm, 36
anos, e professor assistente em uma universidade parisiense e reside no suburbia
noroeste; 0 pai, agrege de gramarica, era professor do ensino secunda-rio, enquanto 0

avo era professor primario. A mulher, filha de farmaceutico, e dentista; alem de professora

na Escola Dentaria, ela tern consultorio.

"Vma mesa Luis XIII de convento, encontrada no mercado de objetos usados"

Tendo a gosto do "sobrio" e do "discreto", ele detesta "as grandes almofadas e as
grandes cortinas", os apanamentos "feitos pelos decoradores", aleffi de ser "bastante sensivel
a harmonia do conjunto de urn interior": "Se tivermos a sarte de encontrar urn movel
lindissimo, haveni urn belissimo movel em urn canto e etuda; issa sera suficiente para urn
comedo". UNa nossa casa, ate recentemente, havia moveis baratos, adquiridos na epoca de
nosso casamento - tal ambiente dava a impressao de algo moderno que, alias, nao era assim
tao ruim - m6veis revestidos de teca, baratos... simplesmente, as cadeiras estao caindo aos
pedac;os (...). Agora, temos urn ou dois moveis antigos, verdadeirarnente antigos (...), uma

mesa Luis Xlll de convento que e urn born exemplar, encontrada no mercado de objetos
usados, por indicaC;ao de alguem, e urn bail Luis XIII, tambem, em estado razeavel",
encontrado em urn antiquario de Arniens. "Naturalrnente, deixou de ser possivel adquirir
cadeiras Luis Xlll por serem horrivelmente caras e, alem disso, par falta de solidez se forem

realmente estilo Luis Xlll; entao, manda-se fabricar cadeiras semelhantes a esse estilo, sem
que seja possivel considera-las como antigas". a mobiliario e a decora.;ao da casa constituem,
sobretudo, a tarefa de sua mulher que Ihe da muita importancia; "ela tern urn born
conhecimento do assunto, 0 que nao e0 meu caso, sobretudo, em rela¢o aos pre.;os (...),
limito-me a ter prazer; mas, finalmente, se eu estivesse sozinho, duvido que reservasse
tempo para isso, nao sinto qualquer gosto por isso; pelo contrario, minha mulher adora e,
afinal de contas, aprecio isso". A mulher gosta muito da louc;a vidrada antiga: "de born
grado, aceito acompanM-la se ela me disser 'venha comigo para vermos uma pec;a de louc;a
vidrada', terei prazer nisso, sinto que ela emuito mais sensivel do que eu (...). Ha uma coisa

que me daria gosto realmente de camprar, mas ainda nao 0 fiz, apesar de continuar
observando: nata-se de instrumentos cientificos antigos porque foram feitas coisas
absolutarnente notaveis no seculo passado [sec. XIX] ou M (res ou quatro seculos".

"Prefiro ler alga rnais conciso"

Em casa, ele faz uns consertos "por obrigaC;ao": "Minha mulher diz-me que e
necessario fazer isto ou aquilo; dedico-me a eSsas tarefas com urn cuidado inutil, reservo
algum tempo para isso, eu poderia fazer as coisas com mais rapidez se deixasse de ter
tanto cuidado, mas sinto prazer nissa, a conceher algo, a providenciar seu perfeito
funcionamento e, aflnal de contas, a fazer tal conserto".

Pierre Bourdieu
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Nao possui televisor, mas tern oponunidade de assistir a prograrnas, de vez em
quando. "Nesses programas, 0 interesse pelas pr6prias coisas e, muitas vezes, demasiado
dilufdo; a respeito de determinado tema, prefiro ler algo mais conciso. Entao, existe
mesmo assim certas coisas; para mim, e insubstituivel. Confesso que fui acasa de minha
mae para assistir aos primeiros passos na lua; como voce esta vendo, coisas deste genero
(...). Lembro-me de ter visto Ivan lllich durante cinco minutos, hei de lembrar-me disso
para sempre; em vez de limitar-me a ler seus textos, fiquei contente por ter visto que
tipo de homem ele era".

IlTodas as minhas leituras estavam baseadas em Le Monde"

Eassinante de Tribune sociaJiste - "nao e tao ruiro" - Ie, ocasionalmente, a Le
Nouvel Observateur. A mulher e assinante do I.:Express: "as coisas sao vistas ai de
forma superficial; algumas entrevistas valem a pena. Todas as minhas leituras estavam
baseadas em Le Mande do qual sou assinante; atualmente, deixei de ler com a mesma
regularidade". As leituras, de preferencia, sao austeras, com exclusao de policiais e
romances: "Mesmo assim, 0 primeiro circula de Soljenitsyne porque minha mulher
disse-me: 'voce tern de ler esse livro"'. Recenteroente, leu, tambem, "Uma sociedade
sem escala de Ivan Illich" ("deixou-me uma forte impressao"), 0 acaso e anecessidade,
alem de a instinto de agressao de Konrad Lorenz. Possui uma hist6ria das culturas,
abra editada pela UNESCO, em sete au oito volumes: "I'. formidivel, nao se trata de
uma narrativa, nada disso; alias, nao me interesso quando existem personagens e uma
trama. A arqueologia desperta realmente meu interesse (...). Ha uma obra que leio
muito que se chama Dictionnaire archeologique".

"Coisas bern c1<issicas e bern sensatas"

"Permanec;o duas horas diante de urn quadro de Vermeer e sinto uma verdadeira
satisfac;ao; mas isto (urn livro de gravuras 'de urn cara que se chama Escher' que acaba
de receber como presente), nao". Ele gosta muito de uma hist6ria da arte, publicada em
uma serie dirigida por Francastel: "esta muito bern feita, sobretudo, pelo texto; nao tern
muitas reproduc;oes, nao sao extraordinarias, relativamente originais, mas e boa porque
a analise e bern fundamentada (nao e simplesmente aned6tico) a respeito das ideias dos
pintores, como a obra esta imbricada com a estrutura economica e social da epoca". Nao
se impoe a obrigac;ao de "visitar todos as museus de forma exaustiva", mas faz essas
visitas de born grado: '~precio quando urn amigo roe diz que existe tal coisa ou que viu
au leu (...), entao, vou visitar de born grado e permane<;o na exposi<;ao durante algum
tempo". Esteve, varias vezes, na Toscana e "gosta muito de tudo 0 que se pode ver nessa
regiao (...); par gostar muito de estabelecer uma rela<;ao dos pintores dessa epoca entre
si, digo para mim mesmo, Fra Angelico ainda pintava isto quando urn outro ja fazia
aquila". Aprecia muito "0 Quattrocento, Botticelli, Piero della Francesca, assirn como
Vermeer, Watteau"; "nao sei como direi issa, se e a materia au a feitura (...), gosto muita
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das superficies, em seguida, da especie de gra~a, encanto e melancolia". Consciente de
que os pintores nao podem se privar de determinados procedimentos, nem por issa
aprecia os adotados por Rousseau: "em sua maneira de fazer, ha algo nao natural,
intencionaI, rebuscado, sofisticado". "Gosto muito, por exemplo, das coisas bern classicas
e bern sensatas de Matisse; tambem, muitas vezes, Picasso; e, igualmente, gosto do
pouco que conhe~o de Villon. Para ser sincero, meu conhecimento da pintura moderna
e bastante deficiente (... ). Ha uma coisa que, para mim, nada tern a ver com a pintura:
refiro-me ao surrealismo. Em minha opiniao, trata-se de urn pure trabalho mental; tenho
horror de Dali e companhia".

"Prefiro a arte da fuga tocada no 6rgao"

Em vez de aparelho de som de alta fidelidade ("gostaria de ter urn desses aparelhos,
mas para mim nao e indispensavel"), "urn toca-fitas que funciona bern" (urn U mono que
camprei por 60.000 paus, M quatro ou dnco anos"). "Em minha opiniao, em rela,ao a
musica, epreferivel ir ve-Ia tocada pelas pessoas que a fabricam, essa ea melhor forma;
caso contrario, em casa, basta ter algo conveniente e boas interpreta~6es (. .. ), sou pouco
senslvel ainterpreta~ao, mas mesmo assim gosto de escutar musica". Seu "senso de
economia de recursos", seu gosto pelo que e "s6brio", "assim como sua forma~ao

cientifica" fazem com que ele aprecie "a musica pura". "A arte da fuga e tipica: prefiro
que ela seja tocada no orgao, em vez da orquestra; trata-se realmente da musica pura,
nao euma questao de timbre." Pelo contrario, detesta "as musicas romanticas, demasiada
enfaticas, demasiado grandiloqlientes": "gosto muito de Berlioz, por exemplo, mas a
Sinfonia fantastica edemasiado grandiloqliente". Apesar de ter "urn montao de pequenas
atividades de toda a especie", ele esta "ocupado, durante quatro noites, por semana, par
pequenas reuni6es, pequenos ensaios de canto" com urn coral de que faz parte ha dez
anos: "alem disso, recentemente, com urn grupo de pessoas que sao apreciadoras de
opera, canta-se uma opera, tocaMse piano, e isso acaba par levar muito tempo". "Para
mim, 0 topo da musica eCosi fan tutte, eMozart (...); adoro Poulenc, em geral, gosto
muito de Delalande (...), e apredei bastante Wozzeck. S6 vim a conhecer Wozzeck, na
Opera, sob a dire~ao de Boulez". Ele vai ao concerto, quatro ou cinco vezes, por ano:
"Esta semana, fui escutar FischerMDieskau; para mim, e0 deus do canto". Nao escuta
nada de variedades, nem de can~6es; nunca comprou discos de cantores ("gosto muito
de Brassens, mas nao escuto suas can~6es").

"Com a ajuda de poucas coisas, com parcimonia de recursos"

Ele "nao e urn especiaJista em cinema"; vai, rnuitas vezes, assistir "simplesmente,
tolamente, ao cinema que passa em D., os grandes sucessos do momento, cuja qualidade
nao e assim tao ruirn". Gosta muito de Truffaut, mas e "impermeavel as artes americanas"
("Em minha opiniao, M algo de infantil em urn grande numero de filmes americanos,
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salvo Woody Allen"). Nem tanto de filmes hist6ricas, "evidentemente, Napaleao de
Abel Gance, e alga que deve ser visto au 0 encourar;ado Potemkin au Alexandre Nevski".
1<50u bastante alergico a tudo 0 que euma demonstra~ao demasiado pesada; aprecio
muita que alguem chame minha aten<;ao para algo que me fa<;a vibrar intensamente
com a ajuda de poucas coisas, com parcim6nia de recursos".

Sem ser "gastronomo", nem "especialista", ele emeSilla assim "bastante sensivel"
as iguarias que Ihe sao apresentadas. "Fa~o questaa de sublinhar que me da enarme
prazer ser convidado pelos amigos". Ele procura "ter vinhos convenientes" em casa
(ttencootrei urn pequeno comerciante de Beaujolais que tern umas (oisas que acho boas;
e a meu farnecedar").

'~presso-me a fazer caminhada"

Ele "gastaria muito de jagar xadrez" e, algumas vezes, jaga scrabble. De vez em
quando, tira umas fotos: "chego a terminar dais rolos de triota e seis fotos, par ana,
principalmente, durante as ferias ( ). Uma caisa que fa~a tipieamente quando passa
ferias na montanha, fixo paisagens C ); passo varias horas com urn mapa para identificar
exatamente a que esta aminha frente". Durante as ferias, "apresso-me a fazer caminhada,
mas, entao, como se Fosse urn imbedl, logo no primeiro dia, ando quarenta quilometros
a toda a velacidade e depais dissa, sinta dar nos pes durante quinze dias. Aa fazer
caminhada, ando de forma relativamente intensa, mas infelizmente passe bons mementos
sem pader caminhar (...). Hi urn ana, tenha uma cadela; sou abrigada a levi-la a passear,
fa~a issa a toda a velacidade; (...) no sibada, ao levi-Ia praticamente a redea salta, acaba
andanda dez quil6metros a toda velocidade".
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"prodigalidade completamente convencional" - e, de acordo com a observa~ao de Marx,
uma "necessidade de oficio e entra nas despesas de representa~ao" enquanto "exibi~ao de
riqueza" que funciona como "meio de credito"Y Ao contrario, todas as escolhas dos
professores, sem excec;ao - por exemplo, a preferencia por urn interior harmonioso, s6brio
e discreto ou por refei~oes simples, mas apresentadas com esmero -, podem ser
compreendidas como urn modo de transformar a necessidade em virtude, maximizando 0

lucro que eles podem tirar de seu capital cultural e de seu tempo livre (e, ao mesma
tempo, minimizando suas despesas em dinheiro). Se os primeiros nem sempre tern gostos
aaltura de seus recursos, os segundos quase nunca tern recursos para satisfazer seus
gostos; assim, por esta defasagem entre 0 capital economico e 0 capital cultural, sao
condenados a urn estetismo ascetico - variante mais austera do estilo de vida de artista
que "tira partido" do que esta em seu poder, substituindo 0 antigo pelo "rustico", as
tapetes persas pelos romanos, a mansao familiar pela granja restaurada, os quadros pelas
litografias (ou reprodu~oes), ou seja, outros tantos substitutos inconfessaveis que, a
semelhan,a do espumante ou do simile adotados pelos verdadeiros pobres, sao ou tras
tantas homenagens prestadas pela privac;ao aposse.28 A defasagem entre 0 capital economico
eo capital cultural ou, mais exatamente, 0 capital escolar como sua forma autentificada e,
sem sombra de duvida, urn dos fundamentos de sua propensao a contestar uma ordem
social que nao reconhece plenamente seus meritos; com efeito, esta utiliza principios de
classifica,ao diferentes daqueles adotados pelo sistema escalar que os havia recanhecido.
Esta revolta meritocratica - portanto, em certo sentido, aristocreitica - redobra quando se
dupHca de fideHdades, recusas e impossibilidades, ou de recusas do impossivel, correlatas
de uma origem social pequeno-burguesa ou popular e que, conjugadas as Iimita,aes
puramente economicas, impedem 0 plena acesso aburguesia.29 Ao contrario, para aqueles
que, asemelhan~a dos membros das profissoes liberais, vivem da venda de servic;os culturais
a uma clientela, 0 acumulo de capital econ6mico confunde-se com 0 acumulo de capital
simb6lico, ou seja, com a aquisi~ao de uma reputa~ao de competencia, alem de uma imagem
de respeitabilidade e honorabilidade facilmente convertfveis em posi,aes politicas de
notaveJ no plano local ou nacional: assim, compreende-se que eles sejam e se sintam
soHdarios da ordem (moral) estabelecida para a qual, aHas, eles contribuem muito
fortemente por intervem;:oes cotidianas, cuja forma mais visivel manifesta-se atraves das
declara,aes do Conselho da Ordem dos Medicos ou das tomadas de posi,ao e das a,aes
politicas.30

Ve-se que a oposic;:ao instituida, habitualmente, entre 0 gosto "intelectuaJ", ou
"de rive gauche", eo gosto "burgues", ou "de rive droite", nao se estabelece somente
entre a preferencia por obras contemponlneas (aqui, nos limites das listas propostas:
Picasso, Kandinsky, Boulez) e 0 gosto por obras mais anti gas e mals consagradas (a
pintura impressionista e, particularmente: Renoir, Watteau, a Raps6dia hungara, as
Quatro estac;6es, a Pequena serenata noturna), entre a gosto dos valores seguros, em
pintura e em musica, assim como em materia de cinema au de teatro, e a opiniao
preconcebida em relac;:ao anovidade, mas tambem entre duas vis6es do mundo, duas
filosofias da existencia, simbolizadas, se quisermos, por Renoir e Goya (ou Maurois e
Kafka), centros das duas constelac;6es de escolha, 0 rosa e 0 negro, a vida rosa e a vida
negra, 0 teatro de bulevar e 0 teatro de vanguarda, 0 otimismo social das pessoas sem
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problemas e 0 desencantamento antiburgues das pessoas pessimistas, 0 conforto
material e intelectual, com 0 interior intimo e discreto, alem da cozinha de tradic;ao
francesa, par urn lado, e, por outro, a busca estetica e intelectual, com 0 gosto dos
pratos exoticos au - inversamente - sem cerimonia, interiores compostos, ou 
inversamente - faceis de arrumar, moveis comprados nos mercados de objetos usados
e espetaculos de vanguarda. 31

Para reposicionar as oposic;6es entre os sistemas de preferencias puramente
esteticas, simbolizados pela antitese entre Kandinsky e Renoir, no conjunto das escolhas
constitutivas do estilo de vida, basta considerar as caracteristicas de urn publico
semelhante ao que Ie Connaissance des arts: esta revista cultural de luxo, com CUSto
relativamente elevado, alem de ser urn suporte publicitario para 0 comercio dos bens
de luxo - e, especialmente, das obras de arte - fornece, sem duvida, uma imagem
bastante exata dos grupos formados pelo "gosto burgues" e que se encontram nas
manifestac;6es culturais, ao mesmo tempo, mais mundanas e mais dispendiosas,
exposic;6es chiques, espetaculos de gala da Opera, "estreias" de teatro, grandes concertos
organizados por associac;6es, etc. Os quadros do setar privado e os membros das
profiss6es liberais - assim como, ja nitidamente menos representados, portama,
fortemente superselecionados, os professores e os empresarios da industria que
compeem este publico - tern em comum a dedicac;ao a atividades de luxo e prestfgio
(golfe, equitac;ao), alem das praticas culturais voltadas, no minimo, tanto para a
apropriac;ao material quanto para a apropriac;ao unicamente simb6lica, freqiiencia de
teatros e galerias de arte - de preferencia, de rive drohe -, casas de leilees, lojas de
antiguidades e butiques de luxo. 0 "gosto burgues" - sua caracteristica - opee-se nao
s6 ao "gosto intelectual", mas tambem (essencialmente, pela posse de obras de arte,
pela freqiiencia de galerias e teatro) ao "gosto medio" da maioria dos industriais e,
sobretudo, dos grandes comerciantes, leitores de Auto-journal; entre os recursos raros,
estes apropriam-se apenas daqueles acessfveis ao dinheiro, tais como os automoveis
de luxo (Ee., VI)."

Enquanto as frac;6es "intelectuais" exigem, de preferencia, que 0 artista proceda
• um. contestap,o simb6lica d. realidade social e da representa<;:ao ortodoxa exibida
pela arte "burguesa" a respeite dessa realidade, 0 "burgues" espera que seus artistas,
escritores e cdticos - assim como seus costureiros, joalheiros ou decoradores - mostrem
emblemas de distin<;ao que, ao mesmo tempo, sejam instrumentos de denegarao da
realidade socialY Os objetos de luxo e as obras de arte nao passam do aspecto mais
visivel do cenario que serve de moldura aexistencia burguesa OU, pelo menos, aparte
priv.d., domestic., dominic.I desta vida fund.mentalmente dupla e falsamente unific.d.
em e por uma falsa divisao contra si mesma: desinteresse contra interesse, arte contra
dinheiro, espiritual contra temporal. Jornais politicos policiados, discretamente
politizados ou ostensivamente despolitizados, revistas de decora<;ao e livros de arte,
guides bleus e relates de viagem, romances regionalistas e biografias de personagens
importantes, sao outros tantos anteparos colocados diante da realidade social.
Representa<;:ao - que m.l estabeIece contato com • realid.de - de um. d.s form.s da
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oct. 1971

a televisao por Jacques Siclier

"Os Homens da Arte"

Medico-chefe da clinica endocrinologica de Paris, 0 professor Gilbert Dreyfus
da uma consulta e, em seguida. relata como teve, oa sua juventude, a revela<;ao de

Rembrandt. Ele fala de seu amor pela pintura. No programa Champ visue!, vemos
igualmente urn medico do suburbio, colecionador de quadros "para 0 prazer do
olhar", 0 doutor Dolfuss, apaixonado por egiptologia e arqueologia; 0 dolltor
Apelbaum que pinta "para encontrar-se consigo mesma" e 0 douror Genon-Catalot
que dependura as telas de pintores modernos na sala de espera e e animador de

uma galeria de pintora.
Os produtores de Champ visuel pretenderam compreender enos levar a

compreender a razao pela qual as medicos sao amantes de arte. A resposta e dada
pelo professor Dreyfus: "A semelhan<;a dos artistas, eles amam a vida e sentem
horror pela morte." Esse e 0 tema do programa. Para expo! a ideia da luta contra a
morte, sao apresentadas obras de Mantegna, Leonardo da Vinci, Gericault, Cezanne
ao lado de trabalhos de Vesale, ou seja, as pranchas anatomicas e os "esfolados"
destinados aos estudos de medicina que, pela forma como sao mostrados, se tornam

obras de arte.
TIes diretores compartilharam as reportagens deste programa que apresenta

uma notavel unidade de estilo pela flexibilidade de sua montagem e pela beleza de
todas as imagens a cores. Convern acrescentar, ainda, a riqueza da iconografia.

o programa "as homens da arte" constitui urn dos temas mais interessantes
exibidos por Champ visueJ. Infelizmente, trata~se do penultimo. para nao dizer, 0

ultimo, porque a serie de Pierre Schneider e Robert Valley deixara de ser exibida. 

(Deuxieme chaine [Segundo canal]).

Seria ingenuo acreditar que a rela<;ao entre artistas e medicos seja comparavel a rela<;ao
estabelecida entre produtor e cliente diplomado: medicos e artistas tern em comum "a

amor pela vida e 0 horror pela morte". Aflnal, bastaria ter pensada nisso: a denega<;aa
impoe sua evidencia aos produtores do programa televisivo que a tamam como tema; aa
jornalista encarregado da resenha; e, sem d6vida, a todos as leitores, antecipadamente,
convertidos.
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existencia burguesa com seus belas cenarios, suas mulheres lindas, suas aventuras faceis,
suas afirma~6es superficiais, sua filosofia inspiradora de confianc;a - qualquer autra
combinac;iio de substantivos com adjetivos e, igualmente, aceitavel-, 0 teatro "burgues"
e. sern duvida, a forma por excelencia cia arte reconhecida pelo "burgues" porque ele se
reconhece nela. A burguesia espera da arte - sem falar do que ela designa por literatura
all filosofia - urn fortalecimento da seguranc;a em si mesma e, tanto pela suficH~ncia

quanta pela insuficiencia, ela nunea podenl reconhecer verdadeiramente as audacias cia
vanguarda, tampouco nos dominios neutralizados cia forma mais forte, tais como a musica:
e as raros apreciadores esclarecidos que compreenderam que nada custava se afirmar
"em arre, a esquerda", como Mme. de Cambremer, nao devem fazer esquecer os
admiradores atuais de Flaubert ou de Mahler que experimentam uma impaciencia diante
da desordem - inclusive, simb61ica - e urn horror pelo "movimento", ate mesmo
artisticamente sublimado, semelhantes a seus hom610gos do passado.

Para compreender a desilusao, de forma desigual e sempre a curto prazo, das
expectativas burguesas em rela~ao aprodu~ao artistica de vanguarda, conviria levar em
considera<;ao toda a logica do campo dessa produ<;ao e da rela<;ao que ele estabelece com 0

campo da classe dominante.34 Com efeito, nao e por acaso que a analise encontre 0 gosto
pela arte de vanguarda apenas no termo de uma serie de oposi<;6es. De fato, tudo se passa
como se, apesar de encarnar a legitimidade artistica, 0 gosto de vanguarda manifestado
pelos produtores se defina, de maneira quase negativa, como a soma das recusas de todos
as gostos socialmente reconhecidos: recusa do gasto media pelos grandes comerciantes e
empresarios novo-ricos, pelo "merceeiro" caro a Flaubert que e uma das encarna~6es do
"burgues" - tal como e pensado pelos artistas - e, sobretudo, talvez, atualmente, pela
pequena burguesia impelida por sua pretensao cultural para os bens de cultura media ou
para as bens mais acessiveis de cultura legitima - tais como a opereta e 0 teatro de bulevar
que e mais fadl -, imediatamente, descIassificados par esta apropria~ao; recusa do gosto
burgues, ou seja, do gosto pelo luxo tipicamente "rive droite" que encontra climplices em
uma fra<;ao dos artistas; recusa, por ultimo, do gosto pedante'5 pelos professores que,
apesar de opor-se ao precedente, nao e para os artistas senao uma variante do gosto burgues,
desdenhada por seu didatismo enfadonho, argumentador, passivo e esteril, por sua seriedade
e, sobretudo, talvez, por suas circunspe~6es e seus atrasas. Eassim que a 16gica da dupla
nega~ao pode conduzir os artistas a retomar, como por desafio, algumas das preferencias
caracteristicas do gosto popular: por exemplo, e possivel constatar seu acordo com as
classes populares e as fra~6es inferiores das classes medias - das quais, no entamo, estao
separados por todos os outros aspectos - na escolha de urn interior "facil de arrumar" e
"pratico", antftese do "confono burgues"; do mesmo modo que eles podem reabilitar,
embora no segundo plano, as formas mais desabonadas do gosto popular, kitsch ou cromo.
a estilo de vida de artista, que se define por este distandamento em rela~ao a todos os
outros estilos de vida e de seus apegos temporais, sup6e uma especie particular de
patrim6nio no qual 0 tempo livre desempenha 0 papel de urn fator independente,

parcialmeme substituivel ao capital economico.36 No entanto, 0 tempo livre e a disposi~ao

em defende-lo pela renuncia ao que poderia ser obtido par seu intermedio sup6em tanto
o capital (herdado) que e necessario para tornar possivel- ou seja, suportavel- a renunda

quanto a disposi~ao, altamente aristocratica, para essa renuncia.

~ A_D_iS_tin_l_a_O .2.7.5.
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A marca do tempo

Nao existe c1asse em que a oposi~ao nao s6 entre as jovens e as velhos, Os
pretendentes e as detentores, mas tambem entre as antigos na classe e as recem-chegados
que nem sempre the esuscetivel de ser sobreposta ~ ja que, em determinados setores,
pelo menDs, as mais antigos sao tambem as mais precoces - sejam tao determinantes
quanto no amago da classe dominante que s6 pode garantir sua pr6pria perpetua,ao se for
capaz de superar as crises, cuja virtualidade esta inscrita na concorrencia entre as fra~5es

para a imposi.;:ao do prindpia dominante de domina~ao e nas Iutas de sucessao travadas
no interior de cada fra,ao. As diferen,as entre as gera,6es ~ e a potencialidade dos conflitos
de gera~6es - aumentam na medida em que sao mais importantes as mudan<;:as ocorridas
na defini<;:ao dos cargos au nas maneiras institucionalizadas para teI acesso a eles, au seja,
os modos de gerapio dos indivfduos encarregados de ocupa-los.37 Na seqliencia, as
diferenc;as relativas adiversidade dos modos de aceSSD ao cargo, em determinado momento
- e que sao, particularmente, visiveis nas populac;6es bastante dispersas oeste aspecto,
tais como os quadros e os engenheiros ~, duplicam-se da diversidade introduzida pelas
variac;6es, no decorrer do tempo, concernentes adefinic;ao do cargo e as condic;6es de
acesso ao cargo e, em particular, as variac;6es do peso relativo dos diferentes modos de
acesso vinculadas as transformac;6es do sistema escolar e das relac;6es entre este sistema e
o parelho produtivo. 38 Estas variac;6es associadas a historia que, apesar de serem
particularmente importantes no caso das frac;6es mais diretamente vinculadas aeconomia,
tais como as engenheiros e as quadros. afetaram, de maneira mais insidiosa, a classe
dominante no seu conjunto, tern todas as possibilidades de passar despercebidas por se
revelarem apenas em liga~ao com a idade - e, assim, podem ser consideradas como urn
efeito da idade biol6gica ou, ate mesmo, social, e nao da gera,ao~, alem de se retraduzirem
em trajet6rias, ou seja, mediante historias individuais que sao outras tantas respostas, em
determinado estado, das oporlunidades objetivamente oferecidas pela hist6ria coletiva ao
conjunto de uma gera,ao. Diferentemente das profiss6es liberais (ou, pelo menos, dos
medicos) que ~ tendo conseguido manter a defini,ao tradicional do cargo e das competencias
que este exige, ao defender, entre outras coisas, as mais malthusianas condi~6es de acesso
ao cargo - escapam, de algum modo, ahistoria e as divis6es entre as gera~6es, determinadas
categorias, por exemplo, as dos quadros e engenheiros, reunem individuos separados sob
o aspecto tanto da trajet6ria quanto da gera,ao entendida como 0 conjunto dos produtos
do mesmo modo de gera,ao associado a urn estado semelhante das oporlunidades objetivas.
Com efeito, pelo fato da dualidade dos modos de acesso, mediante diploma e promo,ao,
alem das divis6es correlatas que impediam a defesa organizada dos modos de acesso e dos
privilegios correlatos, essas categorias foram muito mais diretamente afetadas pelos efeitos
da extensao da escolaridade que, ao aumentar 0 numero de diplomas que dao direito ao
cargo, transformou nao s6 a rela~ao de fato entre 0 diploma e 0 cargo, mas tambem a
forma da concorrencia para 0 cargo entre detentores e nao detentores de diplomas.39 Alem
disso, as transforma~6es da economia retraduziram-se par uma transforma~ao das rela~6es

numericas e hienirquicas entre as diferentes fun~6es de gerencia e de dire~ao, tendo
determinado, assim, uma reviravolta do sistema das oportunidades oferecidas aos produtos
de diferentes tipos de forma,ao: autodidatas oriundos da promo,ao, engenheiros que
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freqiientaram as petites ecoles, engenheiros das grandes ecoles da area de ciencias
(Polytechnique, Ecole des Mines, etc.), estudantes dos Institutos de Ciencias Politicas ou
da Ecole des hautes etudes commerciales. Considerando que continua sendo nas diferen<;:as
de origem social e escolar - em todas as epocas, estas determinaram importantes diferen<;:as
entre individuos que, em determinado momento, ocupam posi<;:6es formalmente identicas
- que reside 0 principio das respostas diferentes que tern sido dadas por uns e por outros
as mudaOl;as resultantes das transforma<;:6es da economia. Por exemplo, 0 fortalecimento
das diretorias financeiras e comerciais em rela<;:ao as diretorias tecnol6gicas que, alem do

fortalecimento da domina<;:ao dos bancos sobre a industria, resulta da acentuada
internacionaliza<;:ao dos grupos industriais, de seu capital, de seus dirigentes e brevets,
implicou uma reavalia<;:ao dos diplomas e das institui<;:6es que levam a essas posi<;:6es - por
urn lado, Sciences Po ou a ENA e HEC e, por outro, Polytechnique e as outras escolas de
engenheiros -, tendo determinado, por conseguinte, uma redistribui9ao das oportunidades
oferecidas as fra<;:6es da burguesia que alimentam tais institui<;:6es: e assim que, gra<;:as a
mudan<;:a das estruturas economicas e, principalmente, por intermedio do Institot des
sciences politiques, situado no escalao mais baixo da hierarquia propriamente escolar das
escolas do poder, a grande burguesia parisiense reapropriou-se, sem duvida, mais
completamente do que nunca, das posi<;:6es dirigentes na economia, assim como da alta
administra<;:ao do Estado (determinando replicas coletivas e individuais dos estudantes da
Polytechnique que, em numero crescente, passam, por exemplo, por Harvard, Columbia
ou M.LT.). Alem disso, a apari<;:ao de urn grande numero de novas posit;6es - que, no
minimo, prometem ganhos equivalentes aos auferidos pelas posi<;:6es estabelecidas, fins
de carreira estritamente previsiveis. mas sem oferecer as mesmas garantias de seguran<;:a
- tende a modificar 0 sistema das oportunidades diferenciais de ganho: pelo menos, na
fase em que elas apresentam maiores riscos e oferecern os maiores lueros, estas posi<;:6es

situadas em pontos crfticos da estrutura social atraem. prioritariamente. aqueles que, por
sua origem social, tern a propensao pelas aplica<;:6es arriscadas, estabelecem as rela<;:6es
necessarias para efetua-Ias e conseguem as informa<;:6es indispensaveis para obte-Ias.

Em uma categoria - por exemplo, ados engenheiros - pode-se distinguir,
assim, determinadas famflias de gosto correspondendo a subconjulltos de indivfduos

separados tanto sob 0 aspecto do capital cultural e escolar quamo sob 0 aspecto da
antiguidade na burguesia: em uma extremidade, 0 gosta pequeno-burgues dos

engenheiros ja velhos que, oriundos das classes medias ou populares, chegaram pela
promo<;ao ou passaram poc escolas de segundo plano; e, na outra, 0 gosto burgues dos
jovens engenheiros recem-formados das grandes ecoles que fazem parte da burguesia,
no minimo, hi uma gera<;ao.40

As mesmas divis6es existem, a fortiori, na categoria indiscriminada dos quadros,
especie de Jugar de passagem em que e possivel encomrar: antigos engenheiros, dotados
de urn capital cultural tradicional (quase sempre, cientffico) que exercem fun<;:6es de
autoridade (delegada); quadros da administra<;:ao oriundos da promo<;:ao (no setor
publico, pelos concursos internos), mediante urn grande trabalho de recupera<;:ao
escolar raramente reconhecido por diplomas (se excetuarmos os diplomas "da casa");
jovens quadros oriundos das grandes ecoles (Polytechnique e Ecole Nationale
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Urn jovern executivo que "sabe viver"

Michel R., executivo em uma agencia de publicidade, em Paris, filho do presidente_
diretor geral da filial francesa de uma empresa multinacional de vanguarda, estudou ern

urn estahelecimento privado cat61ico do 17° bairra e, depois, em Sciences Po; sua mulher,
Isabelle, filha de urn industrial do interior, havia estudado, tambem, em Sciences Po e
trabalha em urn semanirio. Com 30 e 28 anos, respectivamente, eles tern dois filhos:
moram em urn apartamento moderno de 5 c6modos, em Paris, no 15° bairro. Apreciam
"urn pOlieD 0 conforto bern tranqtiilo"; nao se interessam pelos pequenos consertos e
nada fizeram para arrumar 0 apartamento. ''A decorayao foi feita pelo marador precedente;
a cor verde cia sala de jantar nae me agradava, de modo algum, tornava 0 ambiente urn
pOlleD sombrio, mas acabamos por nos habituar; afinal de (cntas, acho urn pOlleD chato
cuidar cia casa", As portas sao guarnecidas com molduras em madeira: "acho issa horrivel,
e eu teria vontade de retini-Ias; oeste apartamento moderno, esse falso embutido do
sec. XVI au XVIII, au nao sei de gue, edeplonlvel; ainda consigo suporta-Io, mas e alga
que me deixa irritado", diz Michel que chegou a retirar algumas molduras, mas nao teve
"coragem para terminar 0 servi~o".

"0 universo dos avos"

o apartamento "continua sendo, em parte, 0 universo dos avos e bisav6s que
eram grandes burgueses": guadros do avo de Michel "gue, durante a vida, havia pintado,
sem nunca ter trabalhado"; outros quadros foram recebidos como presente, urn de

Beaudin, urn outro de Bissiere, ainda, urn outro de Folon. No entanto, nao sao apreciados
par Michel gue, "em geral, adora as impressionistas e, sobretudo, Bannard e Monet au
Manet, aquele que pinta muitas paisagens, Pissarro".

Detesta, tambem, as naturezas-mortas e os quadros que "suscitam problemas":
"Fernand Leger, coisas assim sao horriveis, pesadas, espessas (...); ver dais Oll tres Brague
e interessante; mas quando voce ve 200 que tern 0 mesmo sistema, volta-se sempre a
mesma coisa e acho que isso e urn POllCO tristonho, pode provocar pesadelos (... ). Pracuro

urn pouco situa~6esde paisagem na pintura (...). Minha avo tern, em casa, urn Bannard;
e 0 tinico quadro de valor bastante elevado que ela tern; nunca chegara as nossas maos
porque ela tern uma numerosa descendencia; no entanto, e maravilhoso ter uma coisa
dessas, e alga inaudito. No meu caso, prefiro coisas que nao estejam na mada, alga
intemporal" .

Isabelle nao esta totalmente de acordo com a marido: "gosto muito de algumas coisas
modernas, mas e porgue as cores me agradarn (...), par exemplo, Vieira da Silva (hesita aa
pronunciar 0 nome), Beaudin que se encontra atras de voce, agrada-me muita". Ambos

visitam, as vezes, as galerias de arte e exposi~6es duas ou tres vezes par ano: viram a exposic;:aa
sabre Braque e, certamente, irao ver as impressionistas na galeria de Durand-Ruel.

Pierre BOlll'lli!:'11
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"Havia urn montao de coisas medias"

A mesa e as cadeiras da sala de jantar em acaju, estito ingles do sec. XVIII,
foram compradas em Londres, logo depois do casamento: e'nao sei se, atualmente,
voltariamos a fazer essa compra (... ), compramos isso, nem sei porque; do ponto de
vista burgues, foi, certamente, uma boa aplica~ao". Depois de terem visitado urn
grande numero de antiquarios, eles "acabaram comprando algo muito caro; isso
teria custado 0 dobro, em Paris, encontramos urn rnontao de coisas medias, e dissemos
urn para 0 outro 'isso nao ficara bern no apartamento'''. Enviar 0 mobiliario para
Paris, "nao foi complicado por estar isento de taxas de alfandega; bastou pagar a
TVA [Taxa de Valor Agregado]". No salao, mobiliario antigo e moderno, uma estante
comprada na loja Roche-Bobois, urn canape adquirido em uma butique de Village
suisse...

o unico carro de Michel e "urn calhambeque Peugeot 404", enquanto seus
empregadores "tern Jaguares e 0 diretor de servi~o tern urn Alfa-Romeo, urn Lancia";
"de vez em quando, chegam a falar para mim 'entao, voce nao vai trocar de carro?'; eles
ficariam mais aliviados se eu trocasse de carro porque tern receio de que eu fa~a a visita
dos c1ientes com 0 meu carro",

"E 0 que fica bern para as pessoas que estao na publicidade"

Se, durante 0 fim de semana, em casa, ele usa "urn par de cal~as ja gastas", na
vida profissional, veste-se com muito esrnero e eleganda; compra os ternos na loja
Barnes, ou seja, 0 alfaiate dos publicit<irios, na Avenue Victor Hugo, em Paris, uE 0

que fica bern para as pessoas bem-sucedidas na publicidade, tecidos ingleses, tipo
Principe de Gales com urn pouco de luxo (...), mas e urn traje rejeitado pelos altos
funcionarios e pelos banqueiros (... ); no banco, convern usar camisa de uma s6 cor; no
banco, evita-se 0 que e ostensivo, enquanto, na publicidade, todo 0 mundo gasta tudo
o que tern (...). Na nossa profissao, as pessoas sao facilmente classificadas, existem
classes, castas sociais e trata-se precisamente de atribuir urn produto a uma casta.
Quando chega urn novo funcionario aagencia, imediatarnente, e observado alupa
(...). Aquele que tern urn terno de veludo com grandes lapelas e esse mesmo que
procura uma cornpensa~ao, nao tern suficiente auto-estima, pretende exibir-se diante
dos outros". Durante urn perfodo, na agenda, houve "urn dire tor financeiro oriundo
de meio bastante modesto que, ao chegar, estava tao mal vestido que isso prejudicava
a prospe~ao C..), estava vestido como urn empregado de escalao inferior", "Usar urn
terno com pequenas lapelas, apenado em baixo, urn pouco cuno, de cor chamativa
com uma camisa que nao combina e uma gravata estreita, por exemplo, segundo as
canones em vigor, e alga lastimavel",
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"Nao e0 mesmo esnobismo exibido par algumas secretarias"

"Inversamente, estar exageradamente na moda, etambern lastimavel", acrescenta
Isabelle que veste os filhos "de maneira bastante classica", prestando muita atencao na
escolha das cores: "aprecio muito, de vez em quando, 0 tipo macacao. Gosto muiro da
capa inglesa; de fato, e algo esnobe, mas nao se trata do mesmo esnobismo exibido par
algumas secretarias do I.:Express que vestem as filhos nas pequenas butiques recem_
abertas, do tipo Minimachin, Minipeche, Minitout, que cobram urn dinheiro loucD e
nao passam de uma copia do parente menor". Essas secretarias estao "todas bern vestidas,
segundo meus canones, sem nenhum equivoco em rela~ao aescolha das cores (...); ha
mo~as que, ao chegarem, estavam vestidas com urn gosto execravel, era algo vulgar,
cheap, barato, mas lastimavel (...) e, passados quatro anos, acabam por confundir-se
com as outras". Isabelle tern uma amiga que esta sempre vestida "em grande estilo,
enfim, esta sempre encantadora, eu direi, e algo chique, com classe (... ), em tudo, ha
uma busca na forma". a pai de Michel veste, tambem, "muito bern, sem nenhum exagero,
as cores combinam sempre, requintado sem qualquer ostenta\:ao; seu alfaiate elondrino".
A mae de Michel nao comete, igualmente, "excessos, veste sempre urn manto de peles
bern desenhado"; ela campra, frequentemente, as roupas em Londres.

"Empregados de escalao inferior oriundos do interior que botam moinhos, gnomos e
outras coisas horriveis nos jardins"

"'as pequeno-burgueses carecern de gosto', e uma expressao que a genre utiliza
frequentemente, cam plena consciencia de que se eracista" (Michel e Isabelle sublinham,
assirn, constantemente que "procuram urn distanciamento" em rela~ao as praticas da velha
geracao da grande burguesia - sobretudo, sem duvida, diante de uma soci610ga, ainda par
cima, irma de urn amigo). as pais de Isabelle, industriais no interior, sao mais severos au
menos tolerantes: "a prop6sito do fenomeno 'pequena burguesia', empregados de escalao
inferior oriundos do interior que batam moinhos, gnomos e outras coisas horriveis nos
jardins; Mamae dizia 'isso eescandaloso; as pessoas deveriam ser impedidas de fazer uma
coisa dessas'; tratava-se de uma atitude autoritaria, ate mesmo, fascista - nao emesma ?-,

o que nos levou a defender a ideia de que cada urn tinha 0 direita de manifestar seus gostos".

"Uma refeieao bastante leve: legumes cozidos e queijo"

Em materia de cozinha, assim como em materia de vestuario ou de mobiliario,
trata-se da mesma recusa da pretensao e do "exagero", 0 mesmo senso da "distin~ao".

Sem ser "urn eoologo capaz de distinguir 0 ana da safra", Michel e "suficientemente
especialista em vinhos"; a sogro que tern uma adega, aos paucos, deu~lhes esse gasto;
quando 0 visitam, eles degustam garrafas de "Margot de 1926, algo fabuloso que ji nao
e passivel encontrar nos restaurantes (...). Entre meus colegas, por exemplo, sou

Pierre Bourdieu
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encarregado de escolher 0 vinho no restaurante; apesar de saber que uma garrafa de Cahors
nao tera 0 meSilla gosto de urn bordeaux Saint-Estephe au Saint-Emilian, DaD fa~o rna
figura (...); em geral, ninguem sabe escolher 0 vinho; se, por acaso, voce tern algum
conhecimento, voce da a impressao de que sabe viver". No apartamento, eles possuem
alguns magnums [grandes garrafas de 2litros] de Veuve Clicquot do ano de 1962 comprados
por eles: "produto de qualidade que bebemos uma ou duas vezes par mes; e, tambem,
existem os presentes de Natal e Ano Novo (...). Tratando-se de whisky, preferimos Chiva's;
como pode ver, meSilla assim, somos exigentes". Eles compram os vinhos, "oa regUia de
Bordeaux, aquinze au dezoito francos por garrafa, cujo pre~o de mercado eleva-se aquarenta
francos, au seja, urn vinho muita born". Anoite, quando estao a s6s, eles preparam "uma
refei<;ao bastante leve: legumes cozidos e queijo". Gostam de servir aos amigos "escalopes
com creme, vitela guisada, arroz ao curry e, as vezes, compramos salmao". Michel aprecia
muita "0 figado de pata fresco com passas, cozinhado oa cinza, 0 canfit de gansa".]a Esteve

em trima dos cern melhores restaurantes de Paris, citados no guia Gault et MilJau, em
refei,oes de neg6dos ("entre os trinta, apenas dez faram por minha conta"). Gosta tambem
dos pratos amoda antiga, "OU melhor, a culimiria da cozinheira caprichosa", mas nao tanto
dos pequenos restaurantes, nem "da culinaria estrangeira, seja ela italiana ou chinesa".

"E saudavel"

Michel e Isabelle sao membros de urn clube de golfe: "e formidavel, nao
propriamente pelas outras pessoas; trata-se de velhos decrepitos que, na Fran,a, e algo
muito caracteristico do ponto de vista social, mas no ]apao voce tern 30% da popula<;ao
que faz parte de urn clube". A inscri,ao custou urn milhao; deixaram de frequenta-Io por
causa dos filhos, mas continuam pagando a mensalidade. Michel deixou de jogar tenis:
"me exigem muito do ponto de vista muscular (... ), e necessario correr, avan<;ar ate a
rede, sinto dores nas costas (... ); desse ponto de vista, 0 golfe emenos violento". "Vitimas
da moda, de acordo com a expressao utilizada neste inverno", eles vao praticar esqui de
fundo. Compraram, tambem, de segunda mao, bidcletas de competi<;ao e, no ultimo
verao, fizeram grandes passeios: "isso esaudavel".

Durante 0 perfodo dos estudos, Michel frequentava 0 TNP, 0 teatro de
Aubervilliers, para assistir as pe,as de Gombrowicz e de Brecht, mas deixou de fazer
isso; recentemente, foram ao espa<;o de Cartoucherie de Vincennes, aOpera e vao, muitas
vezes, ao cinema. Tern urn aparelho de som de alta fidelidade, urn toca-fitas, escutam 0

programa Tribune des Critiques de disques na esta,ao de radio France-Musique. Michel
escuta, com prazer, Mozart, As nupcias de Figaro, os Quators de Schubert, Bach e os
Quators de Beethoven. "Nunca cheguei a entender a musica puramente moderna, par
exemplo, a de Webern". Apesar de poucas leituras de literatura e de romances, Michel
vai ler Tony Duvert (ele gosta dos livros "urn pouco estimulantes"; leu Les gommes,
mas "nao ficou ernbalado com isso"). Le, sobretudo, "tudo 0 que tern a ver com ciencias
humanas, obras de psicologia e de economia".
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d'Administration) e, em grande numera, destinados a ocupar altas posic;:6es no
privado; por ultimo, quadros de urn novo tipo, freqUentemente, afetados as fun<;:6es
comerciais ou de gestiio, providos de urn capital escolar (quando 0 detem) adquirido
nas escolas comerciais (Business-schools) ou nos institutos de ciencias politicas,
alem de terem a propensiio por urn estilo de vida diferente do estilo da "velha
burguesia" da qual, na maior parte das vezes, sao oriundosY

Tudo parece indicar que, aos diferentes modos de acesso definidos pelo capital
escolar e pelo capital social possufdo (mediante promoc;:ao ou diploma), correspondem
carreiras bastante diferentes, muito mais ra.pidas para os detentores de capital escolar e
de capital social, sobretudo, na segunda metade da carreira (as observadores estao de
acordo para afirmar que os autodidatas tern suas melhores oportunidades no perfodo
que vai do infcio ate metade da carreira, situado por volta de 35 a 40 anos). No entanto,
os cidos de vida profissionais dependern tambem das empresas, de modo que os
detentores de diplomas encontram-se estreitamente associados as maiores empresas
que sao as (micas capazes de garantir carreiras do tipo burocratico. E de fato, como
veremos mais adiante, entre os quadros das grandes empresas privadas, observam-se,
no mais elevado grau, todos as tra<;:os do novo estilo de vida burgues.

7.82

Embora os quadras e os engenheiros detenham 0 monop6lio dos instrumentos de
apropria~iio simb6lica do capital cultural objetivado sob a forma de instrumentos, maquinas,
etc., indispensaveis ao exercicio do poder do capital econ6mico sobre esse capital - alias,
atraves desse monopolio, eles exercem urn poder real de comando e de privilegios relativos
no amago da empresa -, os lucros produzidos par seu capital cultural sao, no minima,
parcialmente apropriados pelos detentores do poder sobre esse capital, ou seja, pelos
possuidores do capital econ6mico necessario para garantir a concentra<;:ao e a
implementa~iio do capital cultural. Segue-se que, na dasse dominante, eles ocupam uma
posi<;:ao instavel que os leva a uma adesao bastante ambivalente aempresa e a "ordem
social"; na reivindicac;:ao au revolta, eles obedecem tanto a preocupac;:ao de manter a
distancia legitima, ou seja, aquela estabelecida pelos veredictos escolares, em rela<;:ao aos
trabalhadores comuns, au aindigna<;:ao meritocratica de ser tratado como eles, quanto ao
sentimento de uma verdadeira solidariedade de condic;:ao; e, inversamente, sua busca ansiosa
pela integrac;:ao adasse, por si mesmos au por intermedio dos filhos, deixa sempre urn
espa<;:o, variavel segundo 0 estado conjuntural de seus interesses, a urn ressentimento
ambivalente contra as desafios, cuja apropria<;:ao completa nunca sera conseguida por eles,
mas que nao podem ignorar nem recusar completamente. Todas estas disposic;:6es
caracteristicas da categoria em seu conjunto encontram-se, sem duvida, impelidas asua
mais elevada intensidade entre aqueles que, por carecerem de capital escolar ou do mais
precioso capital escolar no momenta considerado - por exemplo, diploma de grande ecole
em vez de petite ecole ou, entao, cultura econ6mica juridica em vez de cultura literaria au
cientifica tradicional - ou de capital social necessaria para faze-Io frutificar nos mercados
pela oferta das mais elevadas taxas de juras, sao relegados aposi<;:ao de tecnicos, ou seja,
executantes despravidos, propriamente falando, de poder economico, politico ou cultural:
ao introduzirem, nas posic;:6es inferiores da dasse dominante, as disposi<;:6es pequeno
burguesas que lhes deram a possibilidade de ter acesso a tais posic;:6es, eles op6em-se, sob
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Retratos de quadros

A analise sumaria das ofertas de emprego publicadas em Le Monde, durante uma
sernana, esuficiente para identificar 0 sistema de trayos caracteristicos cia nova especie
de quadros orientados, de preferencia, para a comercializac;ao, de acordo com a
exigencia do novo estado cia estrutura das empresas.

"product manager", engenheiro comercial, adjunto do diretar comercial, adjunto do
diretor financeiro, "general sales manager", "sales engineer". ele cleve ser, antes de
mais nada, urn "negociador", dotado de rela<;oes (03/07/1973) e:

- apto para "contatos no nive! mais elevado": sabendo agir com "diplomacia" (04/07);
sensa agudo dos "cantatas em tados as niveis" (07/07); "habituado aos contatos com
a administra<;ao no mais elevado nivel, muita born negociador" (07/07); "aptidao
para as cantatas em alta nivel" (05/07); "contatas e negocia<;ao em nivel elevado"
(05/07); "negocia<;ao em nivel elevado" (05/07); "negocia<;ao com as bancos" (03/
07); "responsabilizar-se pelas relac;6es com as administrac;6es, representar a empresa
nas organiza<;oes profissionais" (03/07); "gosta pelos cantatas e pela anima<;ao"; "gosto
pelos problemas e contatas humanas, facilidade de elocu<;ao" (04/07);

- para as negociar;6es internas, ou seja, para urn chefe de servic;o de administrac;ao das
vendas: "ac;ao permanente de conciliac;ao e de arbitragem entre a venda e a diretoria"
(03/07); para urn responsavel pelas compras, "esta fun<;ao exige a perfeito controle
das rela<;6es entre urn servi<;o de marketing e uma unidade de produ<;ao"; para urn
engenheiro comercial, "as negociac;:6es que ele teret de conduzir exigem uma atitude
de compreensao e urn espirito de cria<;ao, como resultado de sua competencia" (03/
07); finalmente, "coordenador entre os clientes, os vendedores, a administrac;:ao, os
tecnicos da assistencia e a fabricac;:ao";

- tendo estudado em uma das novas escolas, HEC, 1NSEAD, Ecole superieure de commerce
(ESC) au lnstitut superieur des affaires (lSA), na maior parte das vezes, nomeadas juntas
- eventualmente, com "passagem par uma universidade americana" (06/07);

- dotado das aptidaes e atitudes implicadas peIo pertencimento a empresas
multinacionais au dedicadas ao comercio internacional ("ingles absalutamente
indispensavel"; lexica ingles: marketing, merchandising, etc., e anglicismos:
"aportunidade", etc.);

- tendo a "gasto pelo trabalho em equipe" (07/07) e a sensa da "animariio" (substituta
da autoridade); "dinamico, com carater flexivel (...) devera poder se integrar no amago
de uma equipe" (06/07); "dirigir e motivarum staffde 20 pessoas" (03/07);

- criador e dinamico (como a propria empresa, cuja "expansao a abriga a dedicar-se cada
vez mais a exporta<;ao") (04/07); "dirigir, animar, formar uma equipe", "dinamico e
criativo" (04/07); "dinamismo, espirito de empresa, de sintese e de equipe" (03/07);
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- jovem (quadro jovem);

- movel - deve prever frequentes deslocamentos e, em particular, estadas nos EUA.

A mesma fisionomia surge da descri,ao da evolu,ao dos "empregos pouco
solicitados, portanto, caros" 1 de acordo com a materia da revista I:Expansion (juin
1973, nO 64, p. 139) intitulada "Os novas passaros raros": "0 responsavel pe10
desenvolvimento recruta-se sempre par 70.000 a 80.000 F par ana; a controlador da
gestao, entre 60.000 e 90.000. Grande demanda de auditorias internas que, de
preferencia, sao solicitadas a Peat Marwick, Arthur Andersen au Price Waterhouse.
Urn 'junior' recebe entre 70.000 e 80.000 F; urn 'senior' de 110.000 a 120.000. 0
anaJista de valor continua sendo pago em, no minima, 60.000 F par ana. 0 responsavel
pela formarao deu urn salta: no ana passado, 45.000 a 70.000 F; neste ano, 50.000 a
80.000. Nos grandes bancos, epassivel encontrar uma remunera~ao que se eleva a
110.000-130.000. Mesma sobrevaloriza,ao no que diz respeito aos diretores de
hipermercados. No ano atuaI, cinco challengers se tornaram mais evidentes: 0

responsavel pela manutenrao, 0 diretor de hotel, 0 responsavel pelo merchandising
(no ambito do plano de marketing, ele tenta aprimorar a implanta,ao da marca nos
novos circuitos de distribui,ao). 0 merchandiser de base percorre as gondolas dos
hipermercados afim de reservar 0 maximo de espa~o llinear' amarca que ele representa,
o responsavel pe/os metodos administrativos (procede aanalise dos circuitos e padroes
administrativos; seu salario de contrata~ao depende, em grande parte, assim como as
auditorias, dos escritorios em que ele trabalhava), 0 controlador de fabrica (a origem
anglo-saxa da fun,ao leva a procurar candidatos que tenham trabalhado em urn
escrit6rio de 'charter accounting). E, amanha? Dais novos passaros raros surgem no
horizonte: a 'auditoria-marketing e a 'auditoria-relac;6es publicas'''.

a retrato do quadro moderno tal como ele se desenhava em 1973 parece ter
passado por uma transforma~ao, sem duvida, porque a crise oferece condi~6es mais
favoraveis ao antigo modo de comando (ve-se, assim, reaparecer 0 "dirigente de
homens" - aquele que, segundo a observa~ao de urn informante, "sabe dizer 'nao'
sem explicar" - e aumentar a demanda de especialistas da produ,ao e de diretores
comerciais formados no exercicio de suas fun~6es) e, tambem, porque as escolas de
engenheiros reagiram a progressao das escolas de gestao (por exemplo, com a cria,ao
do Institut des sciences de Faction, em X, em 1977). Segundo a sondagem do Le
Nouvel Economiste (08/11/1976) com diretores do pessoal de 5.000 empresas, estas
exigem sempre a "abertura de espirito", 0 "dinamismo", a "faculdade de adapta~ao e
de contato", 0 "espirito de sintese" e 0 "temperamento motivado", sem deixarem de
insistir sabre a "fidelidade" (na empresa Saint Gobain) e 0 "espirito de equipe" (nas
empresas BSN e COreal). Por ultimo, 49% afirmam dar importancia as op,6es politicas
e sindicais contra 33% que dizem nao se interessarem por esse aspecto (e 18% de
nao-respostas) .

Pierre Bourdieu
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quase todos os aspectos, aos jovens quadros oriundos das grandes ecoles e, tambem,
frequentemente, das grandes familias que ocupam uma parcela importante das novas
posi<;:6es oferecidas pelo setor privado." A dispersao da fra<;:ao, simples categoria da
estatistica burocratica, mas tambern movimento de defesa corporativo que se aflrma na
representa,iioque ele exibe e da a seu respeito, exprime a ambigliidade objetiva da posi<;:ao
dos "executivos e altos funcionarios", condenados a oscilar entre a colaborac;ao e 0

distanciamento, portanto, a desaflar as estrategias de anexar;ao que lhes permitem negociar
sua solidariedade; ela deve-se, tambem, ao fato de que a palavra "executivo" e urn desses
tfwlos que, por ser uma retribuiyao associada aocupayao de uma posiyao, constituem urn
dos instrumentos privilegiados dos jogos do nominal e do real.

Embora a oposic;ao entre as novas posiy6es, acompanhadas pelo estilo de vida
correspondente, e as posic;:6es estabelecidas nao coincida exatamente com a oposiC;ao
entre 0 setor privado e a setor publico, 0 estilo de vida caracteristico da "nova burguesia"
encontra-se, sobretudo, entre os executivos do setor privado.43 E, de fate, embora a
pesquisa s6 apreenda, de forma bastante insatisfat6ria, as trac;os distintivos da nova
burguesia,44 ela registra urn conjunto de oposiy6es leves, apesar de sistematicas, entre
os quadros do setar publico - quase sempre, oriundos das classes populares e medias,
alem de mais pr6ximos dos engenheiros - e os quadros do setor privado, mais jovens, de
origem social mais elevada em seu conjunto e que, muitas vezes, haviam estudado em
HEC e Sciences Po, alem de estarem pr6ximos dos membros das profiss6es liberais. as
quadros do setor privado freqiientam urn pouco mais assiduamente os antiquarios,
escolhem Dali e Kandinsky - em oposiyao a Vlaminck, Renoir e Van Gogh que, por sua
vez, sao preferidos pelos quadros do setor publico -, A Arte da Fuga e 0 Concerto para a
mao esquerda em vez da Arlesienne, La Traviata, 0 Crepusculo dos Deuses, a Pequena
serenata noturna e Scheherazade, ou ainda Aznavour, Franc;:oise Hardy e Brassens em
vez de Becaud, Piaf e]acques BreI, os ensaios filos6ficos e a poesia em vez dos relates de
viagem, das narrativas hist6ricas e das obras classicas; eles descrevem 0 amigo ideal
como artista e distinto em vez de consciencioso, boa~vida e ponderado, 0 interior e
sonhado como austero, pleno de fantasia e caloroso em vez de sabrio, harmonioso e
discreto. Em suma, pouco diferentes sob 0 aspecto da estrita competencia cultural 
conhecimento dos compositores -, os quadros tanto do setor privado quanto do setor
publico, op6em-se nitidamente em todos os dominios relacionados com a ordem do
ethos.

Estas diferenyas seriam muito mais marcantes se cada uma das duas categorias
nao contivesse uma fraC;ao de individuos que apresentam as propriedades dorninantes
na categoria oposta: ex-estudantes das grandes ecoles de origem burguesa que, de
passagem nas func;6es superieres do seter publico, estao muito pr6ximos dos engenheiros
da Polytechenique au dos membros das profiss6es liberais, quadros do setar privado
oriundos das classes medias au populares e desprovidos de diplomas que se encontram
bastante pr6ximos dos quadros do setar publico e dos engenheiros comuns.

No entanto, as caracteristicas da nova burguesia sao obtidas, principalmente, por
oposi<;:ao avelha burguesia de neg6cios. Tendo atingido posi<;:6es de poder em idade mais
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jovem, freqilentemente, providos de diplomas universitarios, alem de fazerem parte, com
maior fregUencia, de empresas mais importantes e mais modernas, os guadros do setor
privado distinguem-se dos empresarios da industria e do comercio - ou seja, burguesia de
tradi~ao, com suas ferias nas cidades hidrominerais, suas recepc;:6es e obrigac;:6es mundanas
- por urn estilo de vida mais "modernista" e mais I<jovem", mais concordantes, de qualguer
modo, com a nova definic;:ao dominante do dirigente (embora a mesma oposic;:ao se encontre
entre os empresarios): assim, eles leem, em maior numero, 0 jornal dedicado as financ;:as,
Les Echos (indice de penetra<;ao de 126 contra 91 entre as empres'rias da industria) e as
seman'rias valtadas para a ecanamia e finan<;as (au seja, urn indice de penetra<;aa de 224
contra 190 entre os empresarios da industria); segundo parece, sao menos propensos em
investir seu capital em bens imobiliarios; dedicam-se, com maior freqilencia, aos espones
- a urn s6 tempo, chigues, ativos e, freqilentemente, "ciberneticos", tais como vela, esqui,
esqui aquatico, tenis e, secundariamente, equitac;:ao e golfe -, assim como a pratica de
jagas de sadedade, aa mesma tempo, "intelectuais" e chiques: bridge e, em particular,
xadrez. E, sabretuda, identificam-se mais completamente com a papel do quadra maderna
valtada para a exterior (em companhia das quadros do setor publico e das engenheiros,
apresentam a mais elevada taxa de viagens ao exterior) e abeno as ideias modernas
(conforme etestemunhado por sua elevadissima participac;:ao em col6quios ou seminarios
profissionais). Pode-se ver urn ultimo indicio - aparentemente menos relevante, mas
bastante significativa - desta opasi<;aa no [ato de que, entre as passuidores de whisky em
casa, os quadros do setor privado sao nitidamente mais numerosos (proporcionalmente),
enquanto os empresarios da industria e do comercio continuam sendo os mais apegados a
champanha, bebida de nadi<;aa par excelencia.45 Esta cambina<;aa de propriedades, aa
mesmo tempo, luxuosas e intelectuais, na aparencia, incompativeis por estarem associadas,
habitual mente, a posic;:6es diametralmente opostas na classe dominante, op6e a nova
burguesia de neg6cios aos professores e aos empresarios tradicionais, cujos autom6veis
de luxo, ferias em hotel, iates e golfe evocam disposic;:6es eticas que passam a ser
consideradas, em parte, como "fora de moda". No entanto, ela op6e-se, tambem, aos
membros das profiss6es liberais - e a combinac;:ao urn pouco diferente do luxo com a
cultura que os caracteriza - por uma acentuada inserc;:ao avida econ6mica comprovada
pela leitura de jornais (Les Echos) e seman'rias especializados em econamia (I:Expansian,

Entreprise), assim como par uma alividade profissianal que implica urn eslila de vida
madernista e cosmapalita com suas viagens de neg6das - langfnquas (par aviaa) e
freqlientes -, suas refeic;:6es e coqueteis profissionais, seus col6quios e seminarios.

Sabendo do peso determiname que cabe a leitura dos jornais e semanarios
especializados em economia para caracterizar a nova burguesia, eimportante lembrar
que, segundo uma pesquisa empreendida pela IFOp, em 1973: 20% dos leitores de
Entreprise pertencem a empresas que contam com urn numero superior a 1.000
assalariados; 20% trabalham na industria quimica, aeronautica, automobilfstica, mecanica
ou eletr6nica, ao passo que as empresas correspondentes representam apenas 2,6% das
empresas francesas e, somente, 6% fazem parte de empresas da construc;:iio civil e de
obras publicas que, por sua vez, representam 13,5% do conjunto das empresas; os
estabelecimemos financeiros, as empresas de servic;:os e de distribui~o registram uma

Pierre Bourdieu
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o "turismo de negocios"

Os "seminarios~premio" e as "semimirios de prestfgio", como diz a linguagem nativa,
fazem parte do conjunto de ganhos dissimulados que as empresas modernas oferecem a
seus quadros. Os "seminarios residenciais" - ou seja, aqueles que duram mais de urn dia,
desenrolam-se fora cia empresa e cuja numero, em 1973, era avaliado em 25.000 - suscitam
o interesse de uma industria das mais florescentes que assacia as hoteis especializados no
"turismo de neg6cios" (Novatel, Frantel, Sofitel, P.L.M., Meridien, Mercure, Motellerie), as
cadeias (por exemplo. Seminotel) que garantem a promoc;:ao de urn conjumo de hoteis
especializados em seminarios e congressos mediante 4% do faturamento. as empresas de
consultoria (Cegos ou Serna) e seus psicossoci610gos que oferecern ala earte (d. 0 "catalogo"
da Cegos e seus 294 "estilos", tarifados de 200 a 600 francos, por dia) "seminarios de
criatividade" e "animadores" encarregados de organiza-Ios. Seminare e a invenc;ao de urn
ex-estudante do INSEAD que, para rentabilizar a estancia "Les Arcs", em regiao montanhosa,
durante os seis meses rnortos do outono e da primavera, transforrnou-a em urn centro de
seminarios. De acordo com 0 semanario economico - L'Expansion, dec. 1973 - do qual foi
tornado de emprestimo 0 conteudo destas informac;6es, "0 outono e a primavera sao propicios
ao recolhimento dos quadros superiores". A baixa estac;ao de inverno e reservada aos
"seminarios de reciclagem-premio para as redes de venda que tiverem obtido bons
resultados", enquanto a alta estac;ao acolhe os seminarios de prestfgio do top-management,
assim como os c1ientes importantes. Pode-se dar credito a Gilbert Trigano, born conhecedor
do assumo: "No Club, daqui a vinte anos, havera, sem duvida, 50% de falsos congressos e
50% de verdadeiras ferias". Todo aquele que se interroga a respeito das causas da inflac;:ao
deveria levar em considerac;ao, entre outros fatores esquecidos, 0 fata de que os homens de
neg6cios, com seu "turismo de neg6cios", seus "presentes de empresa", seus carros de
func;:ao, constituem uma fonte de bons negocios para os homens de negocios.

"Organizar seu seminario e nossa vocac;ao."

Club M"diterr,n"e.
"Confissao de urn participante de seminario"

"0 sorriso angelical das recepcionistas do Club, as formalidades rapidamente
despachadas, nosso aviao na hora marcada (eu ja lhes teda dito que estavamos viajando
para a Tunisia?), devo confessa-lo, a viagem foi muito agradavel, assim como 0 acolhimento
na aldeia. E Djerba, a Amavel, e urn verdadeiro pequeno parafso. Em breve, chegaram os
grupos vindos de Lyon e de Bruxelas, por avHio especial, alias, asemelhanc;:a do que havia
ocorrido conosco. Troca de roupa - 0 sol bate forte -, seguida de apresentac;:ao do programa
e do Club. E dirigir-se para a mesa farta do Club que merece bern seu nome, palavra de
gastronomo. Em seguida, pudera! eu ja estava com as bermudas: ou haveria outro jeito de
fazer esqui aquatico?

Eo trabalho? Comec;ou no dia seguinte e prosseguiu nos dias subseqiientes, sernpre
de manha. Em excelentes condic;:6es: uma sala agradavel e bern equipada, com aparelhos de
projec;ao, microfones, etc. Ainda urn born ponto para 0 Club.

Eis urn ambiente favodvel para as palestras e para os debates que foram animados
e sempre bern hurnorados. No tempo restante: excursoes, concertos, esporte... nada
obrigatorio, farniente e espedculos, saraus, sem esquecer, 0 night-club. Ate 0 jantar de
gala, no ultimo dia.

Poi tudo. Que born, este seminario! E frutifero: trabalha-se em boas condic;6es e com
efidcia quando epossivel descontrair-se de verdade. Nao pretendo dar a impressao de pregar
para 0 meu samo, mas sera possivel encontrar algo melhor do que eproposto pelo Club?"

I.:Expansion, nO 63, mai 1973.I
I

~__.A.D.iS.t.in.(.aO 2.8.7.
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"Seminaries 3 estrelas"

"5 Hoteis:
Hotel des Trois Arcs (excelente conforto)

Hotel de la Cascade (luxuoso)
Hotel Pierre Blanche (excelente conferto)

Hotel de la Cachette (grande standing)
Hotel du Golf (grande standing)
Todos os apartamentos compreendem: banheiro
completo, telefone, interfone, nidio, etc.
12 restaurantes em Arc Pierre Blanche e, na
altitude, 2 restaurantes em Arc Chante!."

"Seminaries em que se respira"

"Em 'Les Arcs', a natureza e a grande mestra: a estancia domina 0 vale do rio Isere
que, oeste local, ainda eurn cursa de agua, bern vibrante, de rnontanha. A orienta<;:ao
privilegiada deste vale permite tirar 0 maximo proveito do sol.
"Nos nossos apartamentos do hotel, assim como nas salas de trabalho, voce usufruira
de uma vista panoramica para 0 maciyo do Monte Branco."

288 Pierre Bourdieu
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A Distilll;ao

(Publicidade) Entreprise, 977, 31-5-74

"Encontrei participantes de semimirio que estavam felizes"

289

205
200
195
190
185
180

235
230
225
220
195
190

250
245
240
235
230
225

alta esta~iio Cferias escolares - 24 01 76 - 20 0376)

5 dias. 4 noites
2 dias. I noite 6 dias. 5 noites
3 dias. 2 noites 4 dias. 3 noltes 7 dias. 6 noites

170
165
160
ISS
145
135

esta~iio

de lOa25
de26aSO
deSla75
de76alOO
de WI a 200
de 201 a 300

numero de panicipantes

"0 local privilegiado para garantir 0 sucesso na organizac;:ao de Congressos au
Seminarios e exatamente 0 Mont d'Arbois em Megeve (Haute-Savoie), regiao central
do maci,o do Monte Branco.

"Encontrei participantes de seminarios e de congressos que haviam conseguido
bronzear-se, descontrair-se, em resumo, estavam felizes com sua estada. Para trabalhar,
e claro, mas em urn ambiente propkio a mudanc;:a de habitos e a descontrac;:ao.

"Em rela,ao ao trabalho, 0 hotel de Mont d'Arboisesta em condi,oes de satisfazer
as exigencias particulares de cada empresa. a equipamento e completo: salas de
conferencia e salas para trabalho de grupos entre 20 e 200 pessoas, aparelhos audiovisuais,
cabinas de tradu~ao simultanea... cada servi~o eorganizado, assim, 'a sua medida'.

"10 posslvel viajar por aviao, com Air Alpes (Paris fica a 90 minutos de Mont
d'Arbois) , por trem (basta uma noite para fazer 0 trajeto a partir da capital) e por
carro com a possibilidade de escolher 0 itinenirio.

"Em rela~ao as divers6es, e realmente 0 paraiso. Segundo a esta~ao do ano,
voce pode fazer esqui, em pleno centro do fantastico maci~o do Mont Branc, au tirar
proveito dos mais belos percursos de golfe da Fran,a. 0 hotel poe it disposi,ao,
igualmente, quadras de tenis, assim como piscina coberta com sauna e sala de ginastica.

"Para quem detesta 0 esporte, sao oferecidas agradabilissimas caminhadas em
uma paisagem excepcional e na encantadora aldeia de Megeve com multiplas
possibilidades. No proprio hotel, it noite e a pedido dos Mspedes, podem ser organizados
divertidos espetaculos com decoraC;ao, orquestra e, inclusive, vedetes. Em rela~ao a
gastronomia, este hotel de grande classe oferece-Ihe uma culinaria invejavel com urn
servi,o particularmente caprichado. Falando de pre,os, voce pode estar certo de que sao
bastante competitivos, sobretudo, nos meses de setembro e dezembro. A melhor forma
de fazer tal comprova,ao consiste em consultar as tarifas do Hotel du Mont d'Arbois
(Fone: 50 212503 e falar com 0 sr. Thommen ou 0 sr. Ziegler).

'j\inda um ultimo detalhe: esti comprovado que a altitude estimula as faculdades
intelectuais. Como este Hotel se encontra a 1.300 m... seus seminarios serao mais eficazes."

Tarifas 1975 - 1976
(lode dezembro de 1975 - 30 de novembro de 1976)
600 apartamentos de hoteis "3 estrelas". Diaria por pessoa
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propon;ao relativamente importante de assinantes, inversamente as empresas comerciais,
hoteis, bares e restaurantes (que constituem uma propon;ao muito irnportante das
empresas); no interior das empresas, 4,6% dos leitores sao chefes de empresa au membros
da diretoria; 15% dos destinatarios ocupam uma func,:ao comercial, 12% uma fun~ao

administrativa e 10%, somente, uma func,:ao de produc,:ao (Entreprise, caracu§ristiques
professionnelles des lecteurs, Resultats de l'enquete IFOP, Paris, Regie presse, 1973,20

p.). Por outras fontes (Ee., VI), sabe~se que as leitores de Entreprise, I.:Expansion 
cujas caracteristicas seriam semelhantes, mas, sem duvida, ainda rnais acentuadas - e
Les Echos distinguern-se particularmente do publico dos outros 6rgaos de imprensa no
sentido em que apreciam falar de economia e de neg6cios, fazem frequentes viagens de

neg6cios na Franc,:a e no exterior, sao titulares de urn cartao de credito, leem revistas em

lingua estrangeira, possuem urn mobiliario contemporaneo - indicador bastante equivoco,
embora tenha sido possivel observar, por outros indicios, uma ligac,:ao sistematica entre
a nova burguesia, os novos bairros, os irn6veis e 0 mobiliario modernos. Pode-se indicar
com precisao a imagem desta nova burguesia ao considerar as caracterfsticas da popula~ao

dos ex-estudantes do INSEAD que, oriundos em grande parte do patronato tradicionaJ,
adquiriram nesta instituic,:ao escolar original - 0 ensino e ministrado, em grande parte,

em ingles, por urn corpo docente internacional, freqiientemente, com formac,:ao norte
americana - as capacidades necessarias para operar uma reconversao bem-sucedida para
as func,:6es de quadros - sobretudo, comerciais e da administrac,:ao - de empresas
multinacionais, em particular, norte-americanas. Estes "jovens quadros dinamicos",
leitores de I:Expansion (63,5%), I:Express (53%), Entreprise (33%) e, secundariameme,
de Le Nouvel Observateur (22,5%), praticam esqui (71,5%), tenis (58%), vela (37%) e

equitac,:ao (23,5%). Suas esposas, frequentemente, desempenhando uma atividade nas
novas profiss6es (daquelas que trabalham 10% sao jornalistas, 6% interpretes e 12 lro
medicas ou psic610gas), participam das mesmas disposic,:6es modernistas (84% falam,
no minimo, urn idioma estrangeiro) sem deixarem de estar mais apegadas as formas
tradicionais de cultura (28% visitam, no minimo, uma vez par mes, museus ou exposi<;:6es)
(cf. J. Marceau, The Social Origins, Educational Experience and Career Paths ofa Young
Business Elite, Final Report for SSRCFGrant of1973-1975, Paris, 1975, 117 p. mimeo.).

A luta pelas classificayoes que se desenrola, em primeiro lugar, no amago das
empresas e visa subordinar a produyiio Ii publicidade, 0 engineering ao marketing - luta
pela qual cada categoria de dirigentes pretende promover seus interesses profissionais ao
fazer aceitar uma escala de valores que, no topo da hierarquia, coloca as func,:6es para a
exercfcio das quais sente-se mais bern preparada -, assim como todas as Iutas da mesma
forma que se travam no amago da fra<;:ao dirigente da classe dominante sao inseparaveis
dos conflitos de valores que comprornetem toda a visao do rnundo e toda a arte de viver46

:

alem de interesses categoriais. eles estabelecem oposi<;:ao entre carreiras escolares e
profissionais e, atraves delas, entre diferentes recrutamentos sociais, portanto, entre
diferen<;:as mais rec6nditas de habitus. Eassirn, por exemplo, que os diretores financeiros
das maiores empresas (cf. I:Expansion, avril 1975 et juil-aout 1975) - tendo frequemado,
em sua maioria, Sciences Po ou HEC -, detentores de urn consideravel capital social
(relayoes familiares, colegas de turma), frequentememe, membros de clubes, figurando
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quase todos no Who's Whoe, em grande parte, no Bottin mondain, op6em-se, sem duvida,
por tudo 0 que faz 0 estilo de vida aos diretores de "recherche-developpement" que, tendo
estudado quase sempre nas escolas de engenheiros, com grande freqiiencia, originarios
das classes populares ou medias, tern lazeres muito semelhantes aos dos professores
(montanha, caminhada, etc.). 0 mesmo e dizer que as transforma~6es dos cargos - e de
seus ocupantes - sao acompanhadas, inevitavelmente, par urn verdadeiro trabalho
simb6lico, cujo objetivo consiste em fazer com que sejam reconhecidos nas representa~6es,

portanto, par uma luta permanente entre aqueles que entendem impor 0 novo sistema de
classifica~ao e os defensores do antigo. 0 gosto encontra-se na origem dessas Iutas
simb6licas que op6em, em cada instante, as fra~6es da classe dominante e que seriam
menos absolutas, menos totais, se nao estivessem baseadas nessa especie de adesao
primitiva, de cren~a elementar que une cada agente a seu estilo de vida: a redu~ao

materialista das preferencias a suas condi~6es economicas e sociais de produ~ao, assim
como as fun~6es sociais desempenhadas pelas praticas, na aparencia, mais desinteressadas,
nao deve fazer esquecer que, em materia de cultura, os investimentos nao sao somente
economicos, mas tambem psicol6gicos. Os confIitos sobre a arte ou a arte de viver, cujo
verdadeiro desaflo e a imposiC;ao do principio de dominac;ao dominante no amago da classe
dominante, ou deste ou daquele campo mais espedfico - ou, em outras paIavras, a obten~ao

da taxa de conversao mais favoravel para a especie de capital de que se esta mais bern
provido -, nao revestiriam uma forma tao dramarica (pensemos, por exemplo, nos debates
sobre 0 curriculo ou sobre os programas escolares) se nao comprometessem os derradeiros
valores da pessoa, ou seja, a forma altamente sublimada dos interesses.

A nova burguesia e a iniciadora da conversao etica exigida pela nova economia da
qual extrai seu poder e seus ganhos; alem disso, seu funcionamento depende tanto da
produC;ao das necessidades e dos consumidores quanto da produC;ao dos proprios produtos.
A nova logica da economia substitui a moral ascetica da produC;ao e do acumulo, baseada
na abstinencia, sobriedade, poupanc;a e calculismo, por uma moral hedonista do consumo,
baseada no credito, despesa e fruiC;ao. Esta economia deseja urn mundo social que julga os
homens tanto por suas capacidades de consumo, seu standing e estilo de vida, quanto por
suas capacidades de produ~ao. Ela encontra seus porta-vozes convencidos na nova burguesia
dos vendedores de bens e servic;os simbOlicos, empresarios e quadros das empresas de
turismo e jornalismo, de imprensa e cinema, de moda e publicidade, de decorac;ao e
promo~ao imobiliaria: por seus conselhos dissimuladamente imperativos e pelo exemplo
de uma arte de viver que eles vivem como exemplar, os novos taste makers prop6em uma
moral reduzida a uma arte de consumir, gastar e usufruir. Atraves de chamadas a ordern
que assumem a aparencia de conselhos ou advertencias, eles fazem perdurar - sobretudo,
entre as mulheres, individuos e objetos privilegiados dos atos de consumo - 0 receio de
nao estarern a altura dos inumeraveis deveres de consumidor irnplicados no estilo de vida
"liberado" e no sentimento de carencia relativo as disposiyoes indispensaveis para cumprir
tais deveres, forma inedita do sentimento da indignidade moral.

Composta por membros das fra~6es dominantes que operaram a reconversao
necessaria para se adaptarem ao novo modo de apropriac;ao do ganho implicado na

I transforma~ao da estrutura do campo das empresas, a nova burguesia encontra-se na
I vanguarda da transforma~ao das disposi~6es eticas e cia visao do muncio que se realiza no
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amago da burguesia, por sua vez, na vanguarda - conforme esta demonstrado pela Tabela
22 - de uma transforma,ao geral do esrilo de vida que e particuiarmente manifesta na
ordem da divisao do trabalho entre os sexos e na maneira de impor a domina~ao. Eela
quem inventa ou importa (dos Estados Unidos) 0 novo modo de domina,ao baseado na
maneira branda - na escola, assim como na igreja ou na empresa - e no estilo de vida
"descontraido" , cuja caracteristica principal consiste na eufemiza~ao de todas as
manifesta<;:6es - em particular, 0 vestuario - da distancia social e urn abandono calculado
da rigidez aristocratica apropriada para garanti-lo. Na sequencia de tao grande numera de
trabalhos hist6ricos sobre a simb6lica do poder, os ingenuos sao os unicos a ignorar que
as modas relacionadas com 0 vestwirio e a cosmetica constituem urn elemento capital do

modo de domina<;:ao. E toda a oposi<;:ao entre 0 "fora de moda" e 0 "novo estilo", entre 0

patronato integrista e 0 patronato modernista, informado das ultimas tecnicas do
management, das rela,6es publicas e da dinamica de grupo, ie-se na oposi,ao entre a
empresario barrigudo e afetado, por um iado, e, por outro, 0 quadro bronzeado, magro e
"descontraido", em sua postura como em suas maneiras, nos coqueteis como nas rela~6es

com aqueles que sao considerados por ele como "parceiros sociais".

A distin<;:ao burguesa define-se sempre, tanto na maneira de falar, quanto na postura
corporal, pela distensiio na tensiio, pela naturalidade na apresenta<;:ao e na reserva,
combina<;:ao rara, altamente improvavel, de propriedades antagonistas. E tudo se passa
como se a luta que op6e a velha anova burguesia tivesse como pretexto 0 privilegio atribufdo

a urn ou ao outro dos contrarios, cuja concilia<;:ao devera ser alcan<;:ada pela distin~ao:

enquanto os juniores da classe dominante e a nova burguesia denunciam 0 rigor tenso da

austera veiha burguesia e pregam a "distensao" e 0 estilo de vida "descontrafdo", a velha
burguesia condena 0 estilo de vida "relaxado" da nova burguesia e, em materia de linguagern
ou de costumes, reivindica maior decencia e modera<;:ao.

Seria passivel desenhar uma especie de retrata camposto da hexis corporal da nova
burguesia a partir de retratas dos "homens da turma da imobiliario", apresentados pela
revista Entreprise (n° 894, 27 oct. 1972). Em seguida, duas amostras exemplares: ''Alto,
magro, bronzeado, usando terno cinza e 6culos de tartaruga, W. 5., 32 anos, Jicencie em
direito, diplomado pela Ecole superieure de commerce de Paris, filho de industrial, afirma

estar apaixonado por seu oficio, mas sabe encontrar tempo para jogar golfe e tenis, assirn
como para ler alguns romances contemporaneos". ''Alto, magro, testa ampla, sorridente", J.
C. A., 55 anos, Hcende em direito, filho do presidente do sindicato dos banqueiros na Bolsa
de Valores de Paris, "sente-se avontade e autoconfiante nao s6 entre seus pares, mas tarnbern
diante dos representantes do poder publico (...). Apesar de seu desinteresse, ha varios anos,
pelo poquer, ele aprecia, em seu tempo livre, 'respirar' nos descampados do golfe ou toear
6rgao". Assim, quase sempre oriundo da grande burguesia de neg6cios, ex-estudame de urn
grande liceu parisiense e, em seguida, de urn estabelecimento de ensino superior, 0 promotor
imobiliirio ideal ou ideal-dpieo declara-se amante das artes au da musica classica e epraticante,
no minimo, de urn dos esportes chiques - quase sempre esqui, golfe ou tenis -, alem de
equitar;ao, pesca submarina, vela, ca<;:a, avia<;:a:o (0 que se tornaevidente atraves de seu "aspecto
esportivo" e seu rosto "bronzeado"; e, negativamente, atraves de sua "magreza"). Em relar;ao
ao usa do vestuario que, conforme ficou demonstrado em outro estudo (ef. P. Bourdieu e Y.
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Tabela 22 - Variac;6es das disposic;6es ericas
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urn rapaz pode salr sozinho antes dos 18 anos (1959) 39 29 42 40 62
uma mo~a pode sair sozinha antes dos 18 anos (i 959) 12 5 14 14 26
cleve-51' permitir que 05 rapazes com 18 anos possam assistir
aos filmes que desejarem (1971) 56 62 69 70 69
cleve-se permitir que as mo<;as com 18 anos passaro assistir
aos filmes que desejarem (1971) 55 58 63 66 66
as escolas mistas sao alga de born para a educa<;ao dos rapazes (1971) 59 64 75 81 87
as escolas mistas sao algo de born para a educa<;ao das mo<;as (1971) 55 64 74 78 86
a venda de pHulas a adolescentes nao casadas deveria set permitida
sem a autoriza<;ao dos pais (1967) 8 18 13 20 32
abortar nao ecrime (1971) 24 44 56 47
parece preferivel depositar confian<;a nas crian<;as deixando que
tomem inidativas (1972) 60 60 58 65 70
eimpossivel que os jovens possam viver de outro modo
(sem gastar dinheiro) (1972) 34 41 42 48 41

urn rapaz (s6) pode sair sozinho a partir dos 18 anos (1959) 58 71 56 58 38
uma mo<;a (s6) pode sair sminha a partir dos 18 anos (1959) 83 88 82 82 70
nao se deve permitir que os rapazes com 18 anos possam assistir
aos filmes que desejarem (1971) 38 33 25 26 26
nao se deve permitir que as mo<;as com 18 anos possam assislir
aos filmes que desejarem (1971) 38 38 31 30 28
as escolas mistas sao algo de ruim para a educa<;ao dos rapazes (1971) 21 22 18 13 8
as escolas mistas sao algo de ruim para a educa<;ao das mo<;as (1971) 24 24 20 15 9
a venda de pilulas a adolescentes nao casadas (s6) deveria
ser permitida com a autoriza<;ao dos pais (1967) 74 70 78 76 62
abortar ecrime (1971) 59 43 36 43
parece preferivel dizer as crian<;as 0 que devem fazer e evitar
mostrar-se fraco diante delas (1972) 36 34 40 29 25
os jovens gastam dinheiro demais (1972) 50 47 45 37 37

* Nesta pesquisa, os empresarios haviam sido incluidos no grupo dos quadros superiores e dos membros
das profiss6es liberais.

Fonte: IFOP.

Aqui, asemelhan<;a do que ocone em qualquer entrevista sobre a moral domestica, a propensao para
o liberalismo ou para 0 laxismo tende a aumentar a medida em que se sobe na hierarquia social
(rela<;ao que, conforme e demonstrado por urn grande numero de estadsticas, nao reproduzidas aqui,
inverte-se de forma bastante regular desde que a ordem social, e ja nao a ordem moral, esta em
questao). Nao ha necessidade de entrar em uma analise aprofundada de todas as varia<;6es para verificar
que as classes superiores encontram-se sempre na vanguarda da inova<;ao etica. Thdo parece indicar 
e, em particular, 0 fato de que os empregados e os quadros medios mostram-se muito mais rigoristas
na pesquisa de 1959 que nas pesquisas ulteriores - que a nova moral pedagogica, e a nova moral
sexual de que ela e solidaria, tendem a impor-se cada vez mais amplamente, sem duvida, em parte,
pelo efeito de imposi<;ao de legitimidade exercida continuamente pelas revistas ilustradas femininas e
pelos orgaos especializados na educa<;ao das mulheres e das famflias, mas tambern e, sobretudo, par
intermedio da generaliza<;ao do acesso das mo<;as da burguesia ao ensino superior que determinou,
atraves da experiencia prolongada da condi<;ao de estudante, assim como pelo efeito do conteudo do
ensino, a modifica<;ao de tudo 0 que, na moral burguesa, incumbia amulher e, em particular, de todos
os valores confiados asua guarda.
A categoria dos ernpregados e dos quadros medios agrupa, aqui, a pequena burguesia estabe1ecida e a
nova pequena burguesia - jovens empregados, servi<;os medico-sociais, etc. - que, de uma forma mais
freqliente e durante urn periodo mais longo, passou pelo ensino secundario ou superior; alem disso, e
possivel supor que, particularmente sensfvel a legitirnidade do novo estilo de vida a que aspira, ela
representa a via de penetra<;ao privilegiada da nova moral.
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Delsaut, "0 Costureiro e sua Grife: contribuic;:ao para uma tearia cia magia", in A Produ~ao

da eren,a. 3. ed. Pono Alegre, Zouk, 2006. p. 113-190), e solidario da rela,ao com 0 carpo
e das disposic;:6es eticas que se exprimem nessa relac;:ao, bastara dtar urn arriga de Le Figaro
(1-12-1975). Depois de ter indicado que a predile,ao de Antoine Riboud, presidente de
BSN, por raupas esportivas e informais, enquanto Gilbert Trigano usa raramente gravata,

como testemunho de que 0 vestmirio, asemelhan<;a da linguagem ou de qualquer autra

propriedade. entra nas estrategias quase conscientes de manipulac;:ao, 0 articulista prossegue:
"Urn jovem industrial frances fez-nos esta declarac;:ao: 'Tenho tres ternos. Quando You a

reuni6es de camite de desenvolvimento regional, farmada por banqueiros e funcionarios,

cleva vestir-rne de maneira bastante estrita. Nos neg6cios, meu traje e bastante fantasista
porque trabalho na industria do movel, bern semelhante adecora~ao. Por sua vez, na visita
das fabricas, assino 0 ponto com jaqueta e pul6ver de gola alta'" (grifo nosso).

o estilo de vida da nova vanguarda etica exprime bastante diretamente a estrutura
do patrimonio que se encontra no principio de seu poder e de suas condi~6es de existencia.
Quadros de grandes empresas nacionais, publicas ou privadas (neste aspecto, distin,ao
bastante artificial), ou proprietarios de grandes empresas modernas, freqtientemente,
multinacionais, eles nao estao vinculados a urn lugar, arnaneira dos pequenos proprietarios
das empresas locais, notaveis locais, cujo prestigio e insepanivel de urn universe de
intera~6es reais e de urn verdadeiro trabalho de representa<;ao. Tomando urn "centro"
como referencia constante, ou seja, as diretorias centrais das quais esperam as diretivas
ou a promo,ao, seu prestigio e poder advem, em grande parte, dos diplomas, par sua vez,
tambern nacionais ou internacionais, alern de se encontrarem mais desembara~ados dos
privilegios e prestigios locais, cada vez mais desvalarizados a medida que progride a
unifica<;ao dos mercados economico e simbolico que os reposiciona oa hierarquia nacional
ou internacional. Convencidos de que devern sua posi<;ao unicamente aos diplomas e a
cornpetencia tecnica e "humana" - "dinamismo", "combatividade", etc. - de que, segundo
se presume, eles sao a garantia, impregnados da cultura economica e politica que eensinada
nos institutos de ciencias politicas ou nas Business-schools e da visao modernista do mundo
economico e social que e solidaria dessa situa<;ao, alem de contribuirem para produzi-la
em seus coI6quios, comites ou seminarios, Esses "quadros dina-micos" abandonaram a
champanha dos empresarios do tipo "Yelha Fran,a" - e roda a visao do mundo e da Fran,a,
assim como da visao da Fran<;a no mundo circundante - pelo whisky dos managers e 0

culro das "belas letras", delegado as esposas, pelo gosro da informa,ao economica que se
cultiva em ingles. Nega<;ao e futuro dos ernpresarios de outrora dos quais sao os herdeiros
e s6 estao separados, no fundo, pelo tempo, portamo, freqiientemente, pela idade - 0 que
pode fazer acreditar em urn efeito de gera<;ao no sentido comum do terma -, eles sao
aqueles que levam vantagem para conservar melhor sua condi~ao.

Alem da estrutura interna das fra<;6es dominantes, a estrutura das rela<;6es entre as
fra<;6es dominantes e as fra<;6es dominadas tende a transformar-se profundamente quando
uma parcela cada vez mais importante da fra<;ao dirigente mantem, naD propriamente seu
poder, mas, pelo menos, a legitimidade de seu poder que, em vez de vir diretamente do
capital economico, depende do capital escolar adquirido em uma competi<;aa escolar
formalmente pura e perfeita. Os novos dirigentes da economia extraern da nova cultura de
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Ern vez de uma fun~ao tecniea au,
inclusive, estetica, os objetas desta sala
signifieam simplesmente esta Ultima
fun~ao e, de algum modo, eonferemwlhe
maior solenidade por sua amiguidade que,
por sua vez, e confirmada pela patina.
Assim, reduzidos ao est ado de
instrumemos de urn ritual, eles nunea sao
questionados a respeito de sua func;:ao,
nem de sua comodidade: fazem parte da
necessidade aeeita segundo a modalidade
do "isso e assim mesmo" a qual seus
utilizadores devem adaptar-se.

"Em urn imovel burgues (...), esse e urn apartamemo resolutamente modemo, sem ser
revoluciomirio", tal e, segundo a jornalista da revista Maison etjardin, 0 apartamemo de].
]. Servan-Sehreiber. Nesse ambiente, tudo esta subordinado abusca da eficaeia e do conforto:
"0 quarto dos donos da casa. As paredes cobertas com papel prateado sao iluminadas por
urn lampadario com tres projetores (...). Dos dois lados da cama, aberturas com 0 formata de
uma porta de eabine dao aeesso ao banheiro. Supremo requinte: urn interruptor permite
aeender, sem necessidade de levantar-se da eama, as lfunpadas do banheiro".

Maison etjardin, nO 162, avril 1970

1.••.A.Di.st.in.,.ao••• Z9_S_

<Jlo
"0

Q)-<:
Q)

E
l'll
'"



295

que sao dotados - racionaliza<;:ao de sua visao do mundo que tende a impor-se cada vez mais
amplamente com 0 desenvolvimento de urn setor da ciencia economica aplicado a gestao
das empresas - 0 sentimento de deter uma autoridade de direito intelectual sobre a conduta
da sociedade.47 Eassim que a oposi<;:ao entre a "cultura desinteressada" do intelectual e a
"incultura" do "burgues", confinado nos interesses comuns de sua pratica, cede 0 lugar - e
nao somente entre os novos burgueses - a oposi<;:ao entre a cultura gratuita, irreal e irrealista
do intelectual e a cultura economica ou politecnica dos "quadros modernos" que pretende
estar voltada para a ac;ao sem ser redutivel aindignidade de uma simples "pratica".

as intelectuais, no sentido antigo, s6 tern conservado, talvez, a aparencia do monop6Ho
das pniticas culturals legitimas ou, pelo menos, da imposic;ao da definic;ao de tals praticas,
devido ainercia das instituic;6es de praduc;ao e de difusao cultural (e, em particular, do sistema
escolar); a histeresis dos habitus que encontram urn fortalecimento permanente no fato de
que a cultura liteniria e artistica continua sendo a forma por excelencia da cultura
"desinteressada" e, par conseguinte, a mais legitima das marcas de distin<;:ao em rela<;:ao as
outras classes; e tambem, sem duvida, adivisao do trabalho entre os sexos que confina as
mulheres no privilegio do julgarnento referente ao gosto e nas func;6es de manutenc;ao do
capital cultural em sua forma tradicional, reservando a nova cultura - voltada para a a<;:ao, para
a economia e para 0 poder - aos homens. Deste modo, encontra-se confirmada - se e que isso
era necessario - a tendencia das fra<;:6es dirigentes para pensar a oposic;ao entre "0 homem de
a<;:ao" e "0 intelectual" como uma variante da oposic;ao entre 0 masculino e 0 feminino. 48

Grandezas temporais e grandezas espirituais

As diferentes especies de capital- cuja posse define 0 pertencimento it classe e cuja
distribuic;ao determina a posic;ao nas relac;6es de forc;a constitutivas do campo do poder e,
por conseguinte, das estrategias suscedveis de serem adotadas nessas lutas (em outras
epocas, "nascimento", "fortuna" e "talentos"; atualmente, capital econ6mico e capital
escolar) - sao, ao mesmo tempo, instrumentos de poder e pretextos de luta pelo poder,
desigualmente poderasos de fato e desigualmente reconhecidos como princlpios de
autoridade ou sinais de distinc;ao Iegitimos segundo os momentos e, evidentemente,
segundo as frac;6es: a definic;ao da hierarquia entre as fra<;:6es ou, 0 que da no mesmo, a
definic;ao dos principios de hierarquizac;ao legftimos, ou seja, dos instrumentos e dos
pretextos de luta legitimos, e, em si mesma, urn pretexto de Iutas entre as frac;6es. 49

Pelo fato de que as participantes de urn jogo chegam a urn acordo sabre as lances,
pelo menos, no que diz respeito it sua disputa, pode-se acentuar, it vontade, as cumplicidades
que os unem na hostilidade au as hostilidades que as separam na cumplicidade. Basta
evocar, por exemplo, as relac;6es altamente ambivalentes entre os artistas e os empresarios
das artes que, pelo menos no seculo XIX, sao, na maior parte das vezes, empresarios
simplesmente. Estes respondem por uma especie de patronagem paternalista as provocac;6es
simb6licas dos artistas, em nome de uma imagem, de fato, bastante realista do que sao as
produtores de bens culturais, au seja, filhos de burgueses falidos ou primos pobres
compelidos a empreender trajet6rias de substituic;ao; eles podem, inclusive, justificar a
explora<;:ao que exercem a pretexto de estarem preocupados em protege-los contra as efeitos
de seu "idealismo" e de sua falta de senso "prMico". 50 Por sua vez, os intelectuais e,
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sobretudo, os artistas, podem encontrar na homologia estrutural entre a rela.;ao dos
dominados com os dominantes e a rela~ao das fra~6es dominadas com as fra~6es

dominantes, 0 principio de uma solidariedade vivida e, as vezes, real, com as classes
dominadas, sem deixar de representarem as franquias simb6licas que os "burgueses" sao
obrigados, de alguma forma, a lhes reconhecer, nem que fosse pelo fato de que sao obrigados
a reconhecer a afirma~ao por excelencia de seu ponto de honra espiritual na nega~ao do
materialismo popular embutido na nega,ao de artista do materialismo "burgues". Aqueles
que ocupam a posi~ao temporalmente dominante no amago da classe dominante sao
colocados, com efeito, em uma situa~ao contradit6ria que os impele a manter uma rela~ao

ambivalente com os bens culturais e aqueles que os produzem: recha~ados pelos intelectuais
e pelos artistas para 0 lado do materialismo filisteu e do antiintelectualismo viril, eles
devem invocar, quando se pensam em rela~ao as classes dominadas, tudo 0 que einvocado
contra eles pelos intelectuais e pelos artistas. E isso sem poderem satisfazer-se
completamente com a solu.;ao que lhes oferecern "seus" intelectuais e i/seus" artistas (ou
seja, os intelectuais e os artistas que, no campo de produ,ao cultural, ocupam uma posi,ao
temporal e temporariamente dominante, homologa de sua propria posi~ao na c1asse
dominante): a propria rela,ao com 0 poder temporal e com os ganhos correlatos que define
o intelectual ou 0 artista "burgues" nao lan~ara a suspeita sobre 0 "desinteresse" que, aos
pr6prios olhos dos dominantes, define propriamente falando os intelectuais e os artistas?

as intelectuais e os artistas sao posicionados, deste modo, no espa~o social em que
mantern uma estreita rela.;ao com 0 desinteresse e com todos os valores universais e,
universalmente, reconhecidos como os mais elevados (tanto mais que eles se encontram
mais proximos do polo dominado do campo de produ,ao cultural). As estrategias ideologicas
a que tern de recorrer para desacreditar as praticas da fra~ao oposta no espa~o da classe
dominante - de que se pode fazer uma boa ideia a partir das afirma~oes criticas de "rive
gauche" a respeito do teatro de "rive droite" - devem sua perfei~aoquase automatica ao fato
de que, considerando a estrutura quiasmitica da distribui,ao das diferentes especies do
capital segundo a qual os primeiros em determinada ordem tern as maiores oportunidades
de ser os ultimos em outra ordem, basta-Ihes transformar a necessidade em virtude para
lan.;ar no arbitnirio as "virtudes" correspondentes a outras necessidades. A esperan.;a de
uma reviravolta no alem das hierarquias temporais que se engendra na experiencia, vivida
como escandalosa, da discordancia entre a hierarquia das grandezas "temporais" e a hierarquia
das grandezas "espirituais", impoe-se como uma evidencia prarica aos produtores culturais
e, especialmente, aqueles que, no campo da produ,ao cultural, ocupam uma posi,ao homologa
a ocupada pelos produtores culturais, em seu conjunto, no campo da classe dominante: pelo
fato de que eles se opoem aqueles produtores que, por oferecerem produtos diretamente
ajustados ao gosto dominante, sao os mais reconhecidos temporalmente, como existe oposi~ao

as fra~oes dominantes por parte dos produtores culturais em seu conjunto, dos escritores e
dos artistas que sao temporal e temporariamente dominados porque seus produtos devem
produzir seu pr6prio mercado, sao os portadores predestinados das esperan.;as escatol6gicas
que, como tais, amparam sua "ascese no seculo" e seu sentimento da "missao", sao 0

verdadeiro 6pio dos intelectuais. A analogia com a religiao nao e artificial: com efeito, nos
dois casos, a mais indiscutivel transcendencia em rela.;ao aos interesses estritamente
temporais surge da imanencia das lutas interesseiras.

~._.A.D.iS.li.n.(a.O 29.7_
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Aboa vontade cultural

as membras das diferentes dasses sociais distinguem-se naa tanto pela grau segundo
a qual eies reconhecem a cultura, mas peia grau segundo a qual a conhecem: as dedara,6es de

indiferenc;:a sao excepcionais e, ainda mais raras, as rejeic;:6es hostis - pelo menDs, na situa<;:ao
de impasi,aa de legitimidade que cria a rela,aa de pesquisa cultural como se fasse quase um
exame. Urn dos mais segums testemunhos de reconhecimento da legitimidade reside na
propensao dos mms desprovidos em dissimular sua ignorancia au indiferen<;:a e em presta!
hamenagem alegitimidade cultural - cuja depasitaria, em seu entender, ea pesquisadar - aa
escolher no patrim6nia deles a que parece ser mais ajustada adefini,aa legitima, por exempla,
obras de musica chamada "ligeira", valsas vienenses, 0 Bolero de Ravel au determinado nome
de grande reputa<;:ao, pronunciado de forma mais au menos timida. J
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o reconhecimento das obras e praticas legitimas acaba sempre per exprimir-se, pelo
menDs, na rela<;:ao com 0 pesquisador que, pelo fato cia dessimetria cia situac;:ao de pesquisa
e de sua posic;:ao social, esta investido de uma autoridade que facilita a imposic;:ao da

legitimidade: tal reconhecimento pede assumir a forma de uma simples profissao.de fe ("gosto

muito"), de uma declarac;:ao de boa vontade ("gostaria de conhecer") ou da confissao de

indiferenc;:a ("isso nao me interessa") que imputa, de fato, uma maior falta de interesse pelo

sujeito que pelo objeto. Picasso, ou melhor ainda, "0 Picasso", conceito generico que engloba

todas as formas de me moderna - e, especialmente, 0 que se conhece a esse respeito, ou

seja, certo estilo de decorac;:ao - torna-se objeto das unicas demlncias expressas: como se a

recusa impossivel da cultura dominante s6 pudesse confessar-se sob 0 disfarce de uma

contestac;:ao circunscrita ao que parece ser seu ponto mais fragi! de defesa. a efeito de

imposic;ao de legitirnidade que se exerce na situac;ao de pesquisa e tal que, se nao houver

cuidado, pede-se produzir, como ocorreu com urn grande numero de pesquisas sobre a cultura,

profiss6es de fe sem correspondencia com qualquer prarica real. Eassim que, em determinada

pesquisa sobre 0 publico de teatro, 74% dos entrevistados de nivel primario aceitam

julgamentos pre-formados, tais como "0 teatro e1evao espirito", e perdem-se em urn discurso

de complacencia sobre as virtudes "positivas", "instrutivas", "intelectuais" do teatro pOI

oposic;ao ao cinema, considerado simples recreac;:ao para distrair, facil, artificial, ate mesmo,

vulgar. Por mais ficticias que sejam, estas declarac;6es contem uma realidade e nao eindiferente

que sejam os mais desprovidos do ponto de vista cultural, os mais velhos, os mais afastados

de Paris, em suma, aqueles que tern menos oportunidades de ir realmente ao teatro que,

mais frequentemente, reconhecem que 0 "teatro eleva 0 espirito". Seria, igualmente, falso

aceitar ingenuamente - a semelhanc;:a do que ocorre com urn grande numero de

"populicultores" de boa vontade - essas profiss6es de fe extorquidas ou ignora-Ias: elas dao
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uma ideia do poder de imposic;ao capaz de ser exercido, muito alem da esfera propriamente

cultural, pelo capital cultural e pelas instituic;6es que 0 concentram. Assim, observa-se que 0

reconhecimento atribuido is instancias de consagrac;ao literaria sera tanto mais incondicional

quanto maior for a distancia em relac;ao a essas instituic;6es e, por conseguinte, mais improvavel

for a conformidade real as normas impostas e garantidas por elas.

Se a propensao e a aptidao para formular julgamentos sobre os pn~mios literarios
variam como a pratica da leitura e a informac;ao sobre esses premios, urn grande numero

daqueles que nao tern qualquer pratica de leitura - e, a fortiori, de leitura de livros

laureados -, nem conhecimento dos premios literarios, exprimem, apesar de tudo, uma

opiniao a seu prop6sito e, em sua maioria, uma opiniao favoravel (ou seja, para a pergunta

5,54% das pessoas emrevistadas e 67% das que responderam): este reconhecimemo sem

conhecimento torna~se cada vez mais freqiieme quando se desce na hierarquia social (como

fica demonstrado pelo fata de que a diferenc;a aumenta entre a parcela daqueles que nao

compram livros, tampauco laureados, e a parcela daqueles que se abstem de proferir urn

julgamento sobre os premios ou os juris); do mesmo modo, a parcelados julgamentos que

contern uma afirmac;ao explicita da Iegitimidade dos premios cresce a medida que se desce

na hierarquia das profiss6es e dos niveis de instruc;ao - colunas 4b e 5b -, sem que seja

possivel imputar tais variac;6es a urn efeito de imposic;ao de legitimidade diretamente

exercido pela perguma formulada (uma vez que a pergunta 4 que prop6e urn julgamento

negativo varia segundo 0 mesmo principia e 0 numero de respostas recebidas e somente

menor em relac;ao a pergunta 5, sem duvida, por fazer apelo, aparentemente, de forma

mais nitida, a competencia, alem de supar urn conhecimemo especifico dos meios literarios).

Tabela 23 - Opini6es sobre os premios litenirios (%)

as pniticas os saberes as opinioes sobre os premios

nao compradores ignoram juris bons juris bons
de nomes suspeitos? iivros? suspeitos? livros?

premo livros NR NR nao sim
!iter.
[IJ [2J [3J [4a] [Sa] [4b] (5b]

agrkultores 95 88 65 50 26 44 81
openirios 90 75 59 43 20 46 71
empresarios ind., comerc. 82 63 45 39 16 37 64
empregados, quadros med. 74 53 36 28 10 35 56
prof. lib., quadros sup. 29 46 16 18 16 33 64
primario 94 85 68 51 27 48 78
secundario 66 67 30 23 8 40 53
superior 55 21 9 18 5 25 37

Estes dados s6 adquirem sentido se for construfdo 0 sistema completo de suas rela~5es; por isso,
esfor~amo-Jlos por apresentar, nesta Tabela sin6tica, 0 conjunto dos fatos pertinentes, obtidos a partir
de uma serie de perguntas sobre os premios litenirios:
1 - Voce ja chegou a comprar urn livro depois de lhe ter sido atribufdo urn premio literario?
2 - Neste ultimo ano, voce comprou livros de literatura geral para adultos, ou seja, excetuando os
livros escolares, de estudo ou infanto-juvenis?
3 - Anualmente, sao atribufdos premios litenirios a livros. Voce poderia citar os nomes dos grandes
premios Iiterarios de seu conhecimento ou, pelo menos, os mais importantes?
4 - 0 que voce pensa desta opiniao: "A maneira de atribuir as grandes premios litera-rios e, muitas
vezes, suspeita"?
5 - 0 que voce pensa desta opiniao: "Os grandes premios litenirios recompensam, em geral, livros excelentes"?

Fonte: IFOp, Attitudes des Fram;ais al'egard des prix litthaires, nov. 1969.
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Conhecimento e reconhecimento

Qualquer rela,ao com a cultura da pequena burguesia pode se deduzir, de algum
modo, da diferen~a, bastante marcante, entre conhecimento e reconhecimento, principia
da boa vontade cultural que assume formas diferentes segundo 0 grau de familiaridade
com a cultura legitima, au seja, segundo a origem social e 0 modo de aquisi<;:ao cia cultura
que eseu correlato: a pequena burguesia ascendente investe sua boa vontade desarmada
nas farmas menores das pr<iticas e dos bens culturais legitimos, all seja, visita a
monumentos e castelos (por oposic;ao aos museus e colec;6es de arte), leitura de revistas
de vulgariza,ao cientffica ou historica, pnitica da fotografia, aquisi,ao de uma cultura em
materia de cinema au jazz. do meSilla modo que ela desenvolve prodigios de energia e
engenhosidade para viver, como se diz, "acima de seus meios" - por exemplo, na ardem da
habitac;ao, 0 artificio dos "cantos" (0 "canto-cozinha", 0 "canto-das-refei~6es", 0 "canto
quarto" citados nas publica,oes femininas) destinados a multiplicar os comodos ou os
"truques" apropriados para amplia-Ios, "areas de arruma~ao", "tabiques amoviveis", "sofas
camas", sem falar de todas as formas de simile e de todas as coisas capazes de "fazer",
como se diz, algo diferente do que elas sao, ou seja, outras tantas maneiras utilizadas pelo
pequeno para "tornar grande".

A boa vontade cultural exprime-se, entre outros aspectos, por uma escolha
particularmente freqilente dos testemunhos mais incondicionais de docilidade cultural 
escolha de amigos "instruidos", gosto por espetaculos "educativos" ou "instrutivos" 
muitas vezes, acompanhados por urn sentimento de indignidade ("a pintura e boa, mas
diffcil", etc.), plOporcional ao respeito concedido. a pequeno-burgues e reverenda diante
da cultura: estamos pensando no personagem de Djuna Barnes,2 Felix - de acordo com a
obsetva,ao de Joseph Frank, ele tern em comum com Leopold Bloom, ou seja, outtO judeu
errante da literatura moderna, 0 fato de ter tentado, "em vao, se integrar em uma cuItura
que the e essencialmente esttanha";3 alem disso, judeu e pequeno-burgues, limite do
pequeno-butgues, duplamente exdufdo e duplamente ansioso em rela,ao aindusao, faz a
reverencia, ao acaso, diante de tudo 0 que possa se parecer com cultura e dedica urn culto
irrefletido as tradi~6es aristocraticas do passado. Esta boa vontade pura, embora vazia,
que - desprovida dos referenciais ou prindpios indispensaveis a sua aplica~ao - nao sabe
a que objeto se dedicar, transforma 0 pequeno-burgues na vitima plOposital da alodoxia
cultural, ou seja, de todos os equivocos de identifica,ao e de todas as formas de falso
reconhecimento em que e denunciada a diferenc;a entre conhecimento e reconhecimento.
A alodoxia, heterodoxia vivida na ilusao da ortodoxia engendrada por essa reverencia
indiferenciada, misturando avidez com ansiedade, leva a considerar a opereta como "grande
musica", a vulgarizac;ao como ciencia, 0 simile como algo autentico, alem de encontrar
nessa falsa-identificac;ao, ao mesmo tempo, inquieta e confiante demais, 0 principio de
uma satisfac;ao ainda tributaria, de algum modo, do sentirnento da distinc;ao.4

A cultura media deve uma parte de seu encanto, para os membros das classes medias
que sao seus destinatarios privilegiados, as referencias acultura legitima que ela contern
e mediante as quais tende e sente-se autorizada a confundir-se com ela: apresenta~6es

acessiveis a todos das buscas de vanguarda ou obras acessiveis a todo aquele que esteja
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"Para as mulheres que trabalham, receber em casa
implica prever"

"De fato, receber echegar em casa com tempo apenas para colocar flores, dar uma
conferida aarrumac;ao cia mesa ou trocar rapidamente de raupa, antes do toque de
campainha dos primeiros convidados. Trocar de roupa e deixar de lado todas as
preocupac;6es profissionais para metamorfosear-se em mulher de casa, prestativa e
sorridente. tt

"Para alean<;arem esse objetivo - casa hospitaleira, repleta de flores, servi<;o
adaptado ao estilo da recep<;ao, iguarias apetitosas, sem que algo seja negligenciado
desde 0 primeiro cigarro ate 0 copo de despedida -, as mulheres que trabalham fora
de casa devem substituir sua presenc;a em casa pelo talento de uma organizadora
consultora.

Antes de mais nada, 0 apartamento, em vez de deixar a impressao de ser urn
simples lugar de passagem, deve ter 0 aspecto de urn refUgio confortavel, requintado,
aimagem viva cia personalidade de cada uma. Elas consideram-se como a primeira
convidada cia propria casa; e como nao tern muito tempo para arruma-la, empenham
se no sentido de que esteja sempre preparada para recebe-Ias, mesmo que a deixem
abandonada durante dias inteiros ou no perfodo de longas viagens. Resultado:
apartamentos intimas, calorosos, atraentes, que dao testemunho de sua presen~a e de
suas preferencias.

Se, porventura, tiverem uma cor favorita, a decora~ao ira mostrawla bern
depressa; se viajarem com freqiiencia, ele vai se beneficiar na ocasiao do retorno! Se
tiverem paixao por pintura ou leitura, imediatamente, as paredes e as prateleiras vaG
exibir seus gostos. Atraves de sua casa, aquelas que, por sua profissao, sao obrigadas,
muitas vezes, a levar em considera~ao a opiniao dos outros, voltam a encontrar 0

prazer realmente feminino de afirmar 'Meu gosto e.. :.
De que modo elas organizam suas recep<;6es? Isso depende, evidentemente, da

disposi<;ao dos espa<;os, da existencia ou nao de uma sala de jantar, de urn canto fixo
ou removivel para as refeic6es. Disto e de seu potencial domestico depende a
possibilidade de oferecer jantares segundo a tradi<;ao classica ou de praticar, com humor
e elegancia, 0 'pronto-a-servir' ou 0 'self-service'.

Por sua vez, na cozinha, este trabalho e teleguiado, muitas vezes, pelas anota~6es

em urn cademo e por previs6es na cabe<;a. Elas conhecem todos os poupa-tempo
oferecidos pela tecnologia moderna, possuem urn repert6rio bern rodado de pratos
pre-preparados na vespera e sao habeis para utilizar, parcialmente, os servi~os de urn
especialista de iguarias pre-preparadas, sem que seu cardapio seja despersonalizado.

Assim, estas estrategias da hospitalidade - utilizadas nao s6 com eficacia, mas
tambem de forma charmosa - pelas mulheres ocupadas profissionalmente deixam a
ilusao de que se trata de donas de casa em tempo integral."

~._.A.D.is.ti.n.(a.o 3.D.l.
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"Urn acolhimento contemporaneo"

'~qui, a mulher ocupada profissionalmente trabalhou para si mesma... uma
vez que 0 autor desta decora~ao e simplesmente Frao<;:oise See, criadora e decoradora.
Seu apartamento - tres comodos as margens do rio Sella - no qual ela organiza suas
recep~6es em urn grande living-room com dais ambientes: saHia-saHia e pequeno saHio
refeic6es. Mobiliario despojado sem deixar de ser charmoso, alem do talento feminino
de atrair a aten,ao para urn detalhe sem exageros (...). Uma grande porta de correr em
laca faz a separa\ao, no momento opartuno, entre 0 saHia e 0 canto das refei<;:6es. Nos
dois lados, paredes cobertas por tecido em tom claro de mostarda, carpete de cor
verde azeitona, cortinas de seda branca natural, teto branco. Sala de jantar em tempo
parcial: diante de urn canape branco, encontra-se uma mesa de madeira revestida com
laca, apoiada em urn pe de a,o eromado fosco, alem de poltronas desdobraveis em
couro branco de McGuire.

Fechada. a mesa serve de console e comp6e 0 saHia com peCJuenos moveis
apropriados de cor branca. No grande saHio, urn conforto mais acentuado, dominado
pelo grande canape de canto, em box-calfaveludado. Em frente, uma discreta mesa
baixa em madeira revestida de laca esverdeada, cinturada de a~o."

"Hostess em Paris"

"Susan Train, jornalista da Revista Vogue, americana e grande viajante, instalou
se na rive gauche, em urn apartamento tranquilo com tres comodos de urn im6vel
moderno. Sua experiencia com a beleza e a moda the confere, em decora~ao, uma
virtuosidade na combina~ao de cores e materiais, nos confrontos bem-sucedidos de
estilo; !Udo isso com sutileza e com 0 gosto de uma elegancia classica (...). Embora
Susan Train organize recep~5es de estilo informal, ela previu uma sala de jantar em
urn espa,o bern reduzido, a fim de evitar 0 desconforto dos bufes ou piqueniques em
mesa baixa; assim, sem faxineira, ela fecha a porta depois da refei~ao e esquece a
desordem. Durante a refei~ao, utiliza uma cesta de vime na qual sao colocados pratos
e talheres a medida que forem sendo usados. 0 primeiro prato e servido
antecipadamente e uma mesa rolante com urn recho contern 0 restante do cardapio.
Cardapios simplificados, sem deixarem de ser requintados; por ser americana e muito
viajante, ela traz de tcda parte saborosas receitas e ideias fora do ccmum:'

Maison etjardin, nO 162, avril 1970.
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empenhado em buscas de vanguarda; "adapta<;:6es" ao cinema de chissicos do teatro au da
literatura; "arranjos" "populares" de musica erudita au "orquestra<;6es" com aspecto erudito
de melodias populares; interpretac;oes vocais de obras chissicas em urn estilo que evoca as
cantos de escoteiro e 0 coral dos anjos; em suma, tudo 0 que constitui as semanarios au as
espetaculos de variedades chamados "de qualidade", inteiramente organizados com 0

objetivo de oferecer a todos 0 sentimento de estar aaltura do consumo legitimo, ao reunirem
duas propriedades, habitualmente exdudentes, ou seja, a acessibilidade imediata do produto
oferecido e os sinais exteriores da legitimidade cultural.

Diferentemente da vulgariza<;:ao legitima - au seja, escolar - que, ao proclamar
abertamente seus objetivos pedag6gicos, pode deixar aparecer tudo 0 que 0 esfo,,;:o imp6e
para abaixar 0 nivel de prodU<;:ao, a vulgarizac;:ao habitual nao pode, por definic;:ao, apresentar
se tal qual ela e; alem disSO, sua impostura subjacente estaria necessariamente destinada
ao fracasso se nao pudesse contar com a curnplicidade dos consumidores. Cumplicidade
obtida antecipadamente ja que, em materia de cultura, como em outras aspectos, 0 consumo
do "simile" e uma especie de blefe inconsciente que engana, sobretudo, 0 autor do blefe,

primeiro interessado em considerar a copia como original e a imita~ao como autentico, a
maneira dos compradores de "imitac;:6es", saldos ou objetos de segunda mao quepretendem
se convencer de que "isso e mais barato e faz 0 mesmo efeito".5

Apesar de estarem situados em pontos bastante afastados do espac;:o das dasses medias,

produtores e consumidores de cultura media tern em cornum a mesma rela~ao fundamental
com a cultura legItima e com seus depositarios exclusivos de modo que seus interesses
estao ajustados como que por uma harmonia pre-estabelecida. Confrontados com a dupla
concorrencia dos pradutores, auctores, e dos reprodutores legitimos, leetores, contra os
quais estariam sempre em desvantagem se nao detivessem sobre eles 0 poder especifico que
confere 0 contrale dos instrumentos de grande difusao, os novos intermediarios culturais 
os mais tipicos sao os responsaveis pelos pragramas culturais de radio ou televisao ou os
crIticos dos jornais e semanarios /Ide qualidade" e todos os jornalistas-escritores ou escritores
jornalistas - inventaram uma verdadeira serie de generos intermediarios entre a cultura
legitima e as produc;:6es de grande difusao ("bilhetes", "ensaios", "testemunhos", etc.):
atribuindo-se 0 papel impossivel e, por conseguinte, ina1canc;:avel, de divulgar a cultura
legItima - 0 que os aproxima dos leetores -, sem possuir a autoridade estatutaria, nem,
muitas vezes, a competencia especifica dos vulgarizadores legitimos, eles devem transformar
se, como afirma Kant, em "macacos do genic" e procurar 0 substituto da auctoritas carismatica
do auctor e da liberdade altaneira par onde ela se afirma em uma desenvoltura esteta 
visivel, par exemplo, na facilidade descontraida de seu estilo - e em uma recusa dedarada do
didatismo lento e do pedantismo triste, impessoal e enfadonho, que sao 0 prec;:o a pagar OU

o sinal exterior da competencia estatutaria, sem deixarem de viver 0 mal-estar da contradic;:ao
inerente ao papel de "adulador" desprovido de valor intrinseco. As revoluc;:6es parciais das
hierarquias - tais como a canonizac;:ao das artes em via de legitimac;:ao ou das farmas rnenores
e rnarginais da arte legitima -, cujo incentivo para sua operacionalizac;:ao vern do fato de sua
posic;:ao inferior no campo da produc;:ao cultural e de sua rela,ao ambivalente com as
autoridades intelectuais ou cientificas, combinam-se com os efeitos da alodoxia aos quais
estao expostas em virtude de sua distancia ao nucleo dos valores culturais para produzir,

: pelamistura dos "generos", "estilos" e "niveis", ou seja, essas especies de imagens objetivadas
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Vma enfermeira "bern modesta"·

A sra. B., 48, cujos pais eram produtores agricolas em uma pequena propriedade no
depanamento de Lot, trabalha, haquase 20 allOS, no Hospital Saint-Louis, em Paris; ela "gostava
muito da escola" e teria desejado sec professora primaria. mas foi obrigada a interromper as
estudos urn ano depois da obten~aodo certificado de estudos por "falta de recursos" dos pais.
Divorciada aos 28 anos, com duas crian~as, teve de arranjar urn emprego no hospital; ao
mesma tempo que trabalhava, fez cursas e tornall-se enfermeira. 0 filho, 26, ecasado, enquanto
a filha, 20, eestudante de biologia e vive com ela. A sra. B. que "gosta muita de crianl;as" rem
"horror a [aroilias numerosas" ("issa da muitas preocupac;:6es").

"Fico chocada quando encontro urn erro"

Ela lamenta muito "nao ter urn nivel (de instruc;ao) superior": "ContentoMme com 0 que
tenho, mas ficaria mais satisfeita com urn nivel mais elevado de conhecimento (... ). p.. muito
importante ter instruc;:ao". A instruc;ao e, em primeiro lugar, 0 conhecimento das regras de
gramcitica e da ortografia: '~s meninas que trabalham comigo nao falam corretamente, colocam
as coisas no feminino quando, afinal, sao do genero masculino e vice-versa, 0 que comprova que
nao conhecem a gramatica; justamente, isso mostra seu estado primitivo". "Fico chocada quando
encontro urn erro. Ontem, estava escrito 'exames conduzir' com ir (...). Eu me sentiria realmente
infeliz se cometesse erros graves como esse (... ). Repare, eu teria escrito trazer; mas, enfim, isso
a rigor... eu diria conduzir uma crianc;:a, mas, para urn exame, eu diria trazer".

"Tenho horror a pessoas pretensiosas"

Ela gosta de "pessoas bastante simples, sobretudo, que nao sejam pretensiosas": "tenho
horror a pessoas pretensiosas, nao supono as pessoas mal-educadas (...), pessoas que nao
dizem bom-dia e chegam sem mais nem menos, dando a impressao de nao !igar para voce,
que ignoram voce. Por que? Talvez, porque voce nao esta no nivel delas. Detesto ser subjugada
pelos superiores" (por sua vez, ela "respeita as pessoas que estao no escalao inferior ao dela").
Detesta, tambem, "as pessoas que andam sujas": "acho que nao e necessario ser muito rico
para estar sempre limpo, mesmo sendo modesto. Vejo doentes que chegam com os pes sujos
e tudo 0 mais; no minimo, eles poderiam lavarMse no banho municipal".

"E bastante modesto"

o apartamento e "bastante modesto", dois comodos e uma cozinha; alem de seu quarto, 0

outro e ocupado pela filha. Nao ha sala de jantar: up" bastante modesto, nao ha maquina de lavar
porque nao gosto desse tipo de rnaquina; lavo amao, alias, pode reparar que nao tenho muita
mupa e, em seguida, deixo-a ferver na barrela; acho que a mupa fica bern limpa desta forma ..
Penso que, de qualquer modo, as maquinas nao conseguem atingir 0 calor da ebulic;:ao na barrela .

* 0 cateja desta entrevista com a testemunho de autra enfermeira, mais javem e mais diplamada, que
sera apresentado mais adiante, sera suficiente para verificar, de forma bastante concreta, que as oposil;oes
entre as classes de idade que dividem urn grande numero de profissoes correspondem, de fata, a diferenl;as
de geral;ao escolar e de" trajet6ria social e, par conseguinte, de estilo de vida.
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Tenho uma geladeira, urn fogao com forno, comprados a vista, evito 0 crediario. Para objetos
muito caros, ainda vai, por exemplo, a mobilia da sala de jantar ou de urn quarto; neste caso, aceito
fazer urn emprestimo. No entanto, quando se trata de urn pequeno fogao, de uma pequena maquina
de lavar ou de uma geladeira, acho que, na realidade, isso deixa de ser utH".

"Gosto realmente que tudo esteja bastante asseado"

No seu quarto, "urn movel comprado na loja de departamentos La Samaritaine por 70.000
francos, uma mesa comprada em uma pequena loja no bairro e uma pequena banqueta": "sinto
me bern na minha casa, contento-me com 0 que tenho, e bastante modesto", Nas paredes, algumas
fotos de familia; os bibelos, as pequenas lembran~as que the ofereceram, estao arrumados em uma
caixa de papelao: "isso ocupa espa~o, torna-se urn estorvo (...), gosto realmente que tudo esteja
bastante asseado (,.,), Caso contrario, evidentemente, se temos urn pequeno armario, e possivel
colocar ai os bibelos; deste modo, nao causam incomodo, ficam fechados e nao tomam po".

"Roupas classicas, tail/eurs simples e vestidos de algodao"

Em materia de vestuario, a mesma "sobriedade", a mesma preocupa~ao com a
"corre~ao": "nao temos de gastar muito dinheiro.. , e necessario aprender a organizar seu
or~amento, isso e 0 que conta", Ela nao seria capaz de "usar urn blueMjean" (considerando que
isso fica bern em sua filha), usa "roupas classicas, tailleurs simples e vestidos de algodao":
"Neste momento, tenho uma saia plissada azul-claro que e de Gerard Pasquier, uma pequena
loja nos faubourgs; eles confeccionam roupa de marca, por exemplo, CachareJ. Sinto-me muito
bern, a vontade, com essas roupas, em vez dessas novas saias", Vai ao salao de cabeleireiro
uma vez por semana: "Isso me relaxa, tenho de confessar; adoro ir ao salao, fazer uma escova,
e algo que se faz rapidamente. 0 ambiente e agradavel, calmo, ha outras senhoras, tudo isso,
fico lendo tranqiiilamente uma revista, materias sobre moda".

Ela nao compra revistas porque elas "trazem muita publicidade, custam muito carc e
nao trazem grande coisa". Assiste bern pouco a tv que se encontra no quarto da filha, salvo
para "se distrair" ou "se descontrair" com os programas de variedades e urn pouco de canl;6es.
Com efeiro, ela "nao disp6e de muito tempo": "Prefiro, por exemplo, ter muiro tempo para
dormir a comer muito (na maior parte das vezes, come grelhados, saladas e frutas). Acho que,
para 0 meu estado fisico, isso e melhor. Tenho necessidade de minhas oito horas de sono".
Nos ultimos dois ou tres anos, ela nao foi a uma sala de cinema: "ja nem me lembro do nome
do ultimo filme que vi; tratava-se de uma hist6ria com medicos".

Ela escuta "0 radio, sobretudo, a esta~ao FranceM[nter, a musica". Gosta muito de
Frederic Fran<;ois: "Acho que suas can~6es, em suas letras, afinal, tern algum sentido, pelo
menos, algumas... Enrico Macias, tambem, vale a pena, ele emoderno; acho que suas can~6es

estao repletas de nostalgia. Aprecio Hugues Aufray porque acho que suas can<;6es sao
formidaveis; trata-se de urn cara que tern uma filosofia terrivel (... ). Gosto muito das can<;6es,
sobretudo, quando as letras tern sentido, presto muira aten~ao as letras".

Nas ferias, ela aluga urn pequeno apartamento ou uma casa a beira-mar (nas cidades
de Hendaye, Arcachon ou Les Sables d'Olonne), Descansa e fica "urn tiquinho" na praia, joga
"urn pouco de minigolfe", faz "urn pouquinho" de trico, "mas sem exagero quando esta muiro
calor"; em suma, nao faz "grande coisan

•
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da cultura pequeno-burguesa, associando produtos legitimos "faceis" ou "ultrapassados",
fora de moda, desclassificados, portanto, desvalorizados, com os produtos mais nobres do
campo da grande produl'iio, coletaneas de can<;6es "poEticas", semanarios "intelectuais" de
grande difusao que reunem as yulgarizadores que fazem as vezes de autoridades e as
autoridades que se divulgam, programas de televisao que juntam 0 jazz com a musica
sinfOnica, 0 music-hall com a musica de camera, 0 quatuor de cordas com a orquestra de
ciganos. 0 violonista com 0 tocador de rabeca, 0 bel canto com a cantata, a cantara com 0

interprete de suas pr6prias letras, 0 "Pas de deux" do Lago dos cisnes com 0 "Duo dos
gatos" de Rossini. Nada de menes subversivo que estas transgress6es vencidas que se inspiram
em uma preoeupa<;ao de reabilita<;ao e de enobrecimento quando nao sao simplesmente a
expressao de urn reconhecimento mal orientado, tanto amirquico quanta obstinado, das
hierarquias. Eis 0 que e bern entendido pelos espectadores pequeno-burgueses que, alem
disso, sabem reconhecer as "garantias de qualidade" que Ihes sao oferecidas por seus taste
makers, contestatarios sem nenhuma seguran<;:a para levar ate 0 fim sua contesta\ao, sob a
forma de todas as garantias dotadas de todos os sinais institucionais da autoridade cultural
que Ihes fornece respaldo, academieos das revistas de divulga<;ao hist6rica, professores d.
Sorbonne que participam de debates televisivos, Menuhins dos espetaculos de variedade
"de qualidade".6 A cultura media, nao nos deixemos induzir ao eno, pensa-se par oposit;ao
a vulgaridade.

Sem fundamento consistente para suas classifica<;:6es e divididos entre seus gostos
de tendencia e seus gostos de vontade, as pequeno-burgueses estao condenados a proceder
a escolhas desconexas (transformadas pela nova pequena burguesia, preocupada em reabilitar
o folclore e as musicas exoticas, em urn expediente existencial): tanto em suas preferencias
musicais au em pintura, quanta em suas escolhas cotidianas.7 Em materia de radio, eles
acumulam a gosto pelas variedades e a interesse pelos programas culturais, ou seja, duas
classes de bens que, nos dois extremos do espa<;:o social, sao excludentes: com efeito, as
openirios orientam-se, quase exclusivamente, para consumos heterodoxos e as fra<;:6es da
classe dominante mais proximas do polo intelectual - quadros superiores e membros das
profiss6es liberais - exprimem preferencias que se hierarquizam em conformidade com a
hierarquia estabelecida das legitimidades (se levarmos em considera<;ao 0 efeito
desigualmente desvalorizante da retransmissao radiof6nica). E eles se distinguem,
nitidamente, das outras categorias pela posi<;:ao atribuida as formas menores da cultura
legitima, tais como a opereta, ou aos sucedaneos dos consumos legitimos que sao a teatro
radiofOnico, os programas cientificos ou apoesia. Sabe-se, tambem, que entre eles se recrutam
a maior parte dos fot6grafos fervorosos, dos especialistas de jazz e cinema, alem de
conhecerem muito melhor (relativamente) os diretores de cinema que os compositores de
musica. Do mesmo modo, na ordem das artes mais legitimas, suas escolhas orientam-se,
com uma freqiiencia particular, para as obras "medias" ou "desclassificadas": em pintura,
Buffet ou Vlaminck; e, em musiea, Sheherazade, Rhapsody in Blue, La Traviata, a Arlesienne
ou a Dan,a do Sabre. Apesar de ser facil encontrar, nestes objetos, as propriedades que, pelo
menos, em determinado momenta, os predisp5em para a tratamento a que sao submetidos
pelos novos intermediarios culturais e pelo seu publico pequeno-burgues, quando nao sao
produzidos, propositalmente, para este usc, ocone que convem abster-se de aplicar as coisas
que, em determinado momento, entram na cultura media as propriedades que lhes sao
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conferidas por uma forma particular de consumo: conforme e testemunhado pelo faro de
que 0 meSilla objeto, hoje em dia, tipicamente "media" tivesse conseguido entrar, ontem,
nas constela<;6es de gostos mais "requintados" e, de novo, padeni vir a se-Io, amanha. au, ate
mesmo, a partir de hoje, por uma dessas fa,anhas de esteta, capazes de reabilitar os objetos
mais desacreditados - nao existe lingua media, tampouco cultura media. Esta resulta cia
rela,ao pequeno-burguesa com a cultura, erro de objeto, equivoco, cren,a deslocada, alodoxia.
E, ainda, (OOVern abster-se tratar, de maneira substancialista, esta relac;:ao, de urn ponto de
vista subjetivo e objetivo, infeliz, embora ela acabe por se denunciar sempre, para as
dominantes, pelos iodidos mais incontestaveis e mais objetivos, de determinada maneira e
de urn modo de aquisi<;ao (como, atualmente, 0 recorte tipicamente IIdisc6filo" de certos
sistemas de preferencias musicais): a relac;:ao pequeno-burguesa com a cultura e sua
capacidade de converter em cultura media tudo 0 que ela toea - a semelhan,a do olhar
legitimo que "salva", como se diz, tudo 0 que ele Humina -, nao e, se e que se pode falar
assim, sua "natureza", mas apropria posi~ao do pequeno-burgues no espa~o social, a natureza
social do pequeno-burgues que se faz lembrar incessantemente e, em primeiro lugar, ao
proprio pequeno-burgues, determinando sua rela~ao com a cultura legitima e sua maneira 
ao mesmo tempo, avida e ansiosa, ingenua e seria - de seu apego a ela; e, simplesmente, 0

faro de que a cultura legitima nao " feita para eJe, quando nao e feita contra ele, e que,
portanto, ele nao e feito para ela que, por sua vez, deixa de ser 0 que e, desde que e apropriada
par ele, asemelhan~a do que ocorreria com as melodias de Faure ou Duparc se, porventura,
amanh1i, 0 desenvolvimento dos Conservatorios de suburbio e do interior fizesse com que
tais pe~as viessem a ser cantadas, bern ou mal, nos livings pequeno-burgueses.

Aescola e 0 autodidata

Seria inutil tentar compreender a rela~1io com a cultura caracteristica das fra~6es

da pequena burguesia, cuja posi,ao ap6ia-se na posse de urn pequeno capital cultural
acumulado - pelo menos, em parte - por uma iniciativa de autodidaxia, sem relaciona-Io
com os efeitos que exerce, simplesmente por sua existencia, urn sistema de ensino que, de
maneira bastante desigual, oferece a possibilidade de uma aprendizagem as progressoes
institucionalmente organizadas segundo urn cursus e determinados programados
padronizados. A correspondencia entre saberes hierarquizados (de maneira mais ou menDs
arbitniria, segundo as areas e as disciplinas) e os diplomas, por sua vez, hierarquizados faz
com que a posse, por exemplo, do diploma escolar mais elevado garanta, supostamente,
por implica,ao, a posse de todos os conhecimentos garantidos pelos titulos de nivel inferior
ou, ainda, faz com que dois individuos no exerdcio da mesma fun~ao e dotados das mesmas
competencias theis, ou seja, diretamente necessarias para 0 exerdcio de suas fun~6es,

apesar de providos de diplomas diferentes, tenham rodas as oportunidades de estar
separados por uma diferen,a de estatuto (e, e claro, de tratamento): tudo isso em nome da
ideia segundo a qual a competencia ourorgada pelos diplomas mais elevados pode garantir,
por si so, 0 acesso aos conhecimentos - as "bases" - que se encontram na origem de todos
os saberes chamados praticos ou aplicados. Portanto, nao sera urn paradoxo considerar a
rela,ao aurodidata com a cultura e 0 pr6prio aurodidata como produtos do sistema escoJar,
alias, 0 unico habilitado nao so a transmitir este corpo hierarquizado de aptid6es e saberes
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que constitui a cuItura legitima, mas tambem a consagrar, pelo exame e pelos diplomas, 0

acesso a determinado nivel de inicia~ao. 8 Por ter adquirido sua cuItura fora da ordem
legitima instaurada pela institui~ao escolar, 0 autodidata esta destinado a denunciar
incessantemente, em sua propria ansiedade relativa aboa classifica~ao, a arbitrariedade
de suas classifica~6es e, por conseguinte, de seus saberes, especie de perolas sem fio,
acumuladas no decorrer de uma aprendizagem singular, ignorando as etapas e os obstaculos
institucionalizados e padronizados, os programas e as progress6es que transformam a
cultura escolar em urn conjunto hierarquizado e hierarquizantede saberes imprescindiveis.9

As carencias, as lacunas, as classifica~6es arbitrarias de sua cultura existem apenas em
rela~ao a uma cultura escolar que esta em condi~6es de fazer com que seja desconhecida a
arbitrariedade de suas classifica~6es, alem de se fazer reconhecer, inclusive, em suas lacunas.
o aspecto desconexo das preferencias, a confusao entre generos e niveis - opereta e opera,
vulgariza~ao e ciencia - a imprevisibilidade das ignorancias e dos saberes, cujo tinieo vinculo
ea seqiiencia dos acasos biognificos, tudo isso remete as particularidades de urn modo de
aquisi¢o heretico. Por estar destituido dessa especie de senso da aplica~ao que, armado
de indicios, quase sempre, totalmente externos - tais como 0 nome do editor, do diretor
ou da sala de teatro ou de concerto -, permite identificar os consumos culturais de "primeira
escolha" do mesmo modo que a qualidade dos produtos e garantida pela confian~a

depositada nas "garamias de qualidade" que sao cerras "grifes" ou lojas, 0 pequeno-burgues,
sempre exposto a conhecer 0 assunto de forma exagerada ou insuficientemente, amaneira
dos herois dos jogos televisivos que, por sua erudi~ao deslocada, se tornam ridiculos para
as "mentes cuItas", e assim levado a entesourar sem fim determinados saberes desconexos
e, muitas vezes, desclassificados que estao para os saberes legitimos 0 que a cole~ao de
pequenos objetos de baixo pre~o (selos, miniaturas, etc.) que ocupa seu tempo e sua
minucia classificatoria representa para a cole~ao de quadros e de objetos de luxo dos
grandes burgueses, ou seja, uma cultura apequenada.

Mas, sobretudo, vitima por defeito dos efeitos do diploma escolar, 0 autodidata ignora
o direito de ignorar atribuido pelos breves de saber; alem disso, seria inutil, sem duvida,
procurar fora da maneira como ele se afirma ou denuncia 0 que faz a diferen~a entre 0

ecletismo fon;:ado dessa cultura adquirida ao acaso dos encontros e das leituras, por urn
lado, e, por outro, 0 ecletismo eletivo dos estetas que, na mistura dos generos e na subversao
das hierarquias, gostam de procurar uma oportunidade de manifestar a onipotencia de sua
disposi~ao estetica. Basta pensar no Camus do livro 0 Homem Revoltado, esse breviario de
filosofia ediflcante, cuja unidade se encontra unicamente em certa melancolia egotista que
fica bern nas adolescencias das faculdades de lettas e garame sempre uma reputa~ao de boa
pessoa, ou no Malraux do livro As Vozes do Sili!ncio que, servindo-se de urn bricabraque
metafisico amaneira de Spengler, embala uma cultura de alhos com bugalhos, ao associar
sem complexos as mais contradit6rias "intui~6es" com referencias superficiais a Schlosser
ou Worringer, as platitudes retorieamente exaltadas, as litanias puramente encantat6rias de
nomes ex6tieos e os resumos que, diz-se, sao brilhantes por nao serem falsos. 1O De fato 
mas quem sen! capaz de dize-lo uma vez que, por urn lado, aqueles que teriam essa
possibilidade, nao 0 farao, se e que ainda sabem faze-lo a tal ponto seu proprio ser esta
seriamente amea~ado, e, por outro, aqueles que teriam algum interesse nisso, nao estao ao
corrente - nada separa verdadeiramente essa outra imagem realizada da cultura pequeno-
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burguesa - ou seja, 0 Palais Ideal do Facteur Cheval, edifIcio fantasmagorico inspirado nas
gravuras de La Veillee des chaumieres, com sellS labirimos e suas galerias, suas grutas e
cascatas, Ioize e Veleda, a druidesa, 0 jazigo amaneira dos sarracenos e 0 castelo da Idade
Media, a gruta da Virgem Maria e 0 templo hindu, 0 chale sui<;o, a Casa Branca e a mesquita
de Argel - do pathos de pacotilha de Malraux que, na mesma frase, junta "0 soniso
incomparavel do mar" com os cavaleiros do Panenon, a Kermesse de Rubens e a escultura
khmer, a pintura sange a dan<;a de Civa, 0 timpano romano e a "imortal evidencia de Antigona"

- tudo iSBa sob 0 signa da comunhao com 0 cosmo. 11 Nada, a nae ser a eleva<;ao das referencias
e, sobretudo, a arrogancia, a auto-suficiencia, a insolencia, em resumo, a seguran<;a, au seja,
certeza de tef que se enraiza na certeza de ter tida sempre, como que por urn dam imemorial,
e que e exatamente 0 oposto da ingenuidade, da inocencia, da humildade, da seriedade, por
onde e denunciada a ilegitimidade: "Que alguem mais obstinado que eu coloque as maos it
ohra", "Para alguem destemido, nada eimposslvel", "No terreno do labor, continuo esperando
quem me supere". Evidentemente, essas confiss6es do amor puro do trabalho pelo trabalho
nao sao de Malraux.

Tocamos ai, sem duvida, 0 principio da oposi<;:ao que se estabelece entre todas as
classes em ascensao - em outro momento, burguesia e, atualmente, pequena burguesia
e as classes estabelecidas, aristocracia ou burguesia: por urn lado, a aquisi<;:ao, 0 acumulo,
o entesouramento, em resumo, urn apetite de posse insepanivel de uma ansiedade

permanente relativa as propriedades e, em particular, a mulher, objeto de uma ciumenta
tirania de proprietario, que e 0 efeito da inseguran<;:a; por outro, nao so a ostenta<;:ao, as
despesas e a generosidade que fazem parte das condi<;6es da reprodu<;ao do capital social,
mas tambern a seguran<;:a que se manifesta, em particular, na galanteria aristocratica, e 0

liberalismo elegante, servindo de anteparo ao ciume que trata 0 objeto amado amaneira
de uma posse." Como se 0 principal privilegio atribuido aos detentores de propriedades

de nascen<;a fosse a de ignorar a inseguranr;a que obceca as homens do saber adquirido 
tanto Harpagao quanto Arnolfo' - conhecedores, talvez, demais de que "a propriedade e 0

roubo" para nao recearem 0 roubo de suas propriedades.

A avidez de acumular que se encontra na origem de qualquer grande acumulo de
cultura se exibe de forma demasiado manifesta, seja na perversao do amante de jazz ou
cinema que, avan<;:ando ate 0 limite, ou seja, ate 0 absurdo, 0 que esta implicado na
defIni<;ao legitima da contempla<;ao culta, substitui 0 consumo da obra pelo consumo
dos saberes acessorios - creditos, composi<;:ao da orquestra, data de grava<;:ao, etc. -, seja
na obstina<;:ao de aquisi<;:ao existente em todos os colecionadores de saberes inesgotaveis
sobre assuntos, socialmente, insignificantes. Na luta das classes simb6lica que 0 opee
aos detentores dos breves de qualifica<;:ao cultural, 0 pretendente "pretensioso" 
enfermeira contra medico, tecnico contra politecnico, quadro que entrou pela "petite
porte" contra quadro oriundo da "grande porte" - tern todas as possibilidades de ver
seus conhecimentos e suas tecnicas desvalorizados, como que subordinados de forma
demasiadamente restrita a finalidades praticas, demasiado Ilinteresseiras" e marcadas

demais, em sua modalidade, pela pressa e pela precipita<;ao de sua aquisi<;ao, em beneficia

* Personagens de Moliere, das pe~as 0 Avarento e A escola de mulheres, respectivarnente. (N.T.)
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de conhecimentos mais "fundamentais" e, tambem, mais "gratuitos"; e seria impossivel
repertoriar todos os mercados, desde os grandes concursos ate as reda~6es de revistas,
as entrevistas de recrutamento ou as reuni6es mundanas, em que as prodUl;6es culturais
do habitus pequeno-burgues sao sutilmente desacreditadas por evocarem 0 processo de
aquisi<;:ao em materias em que - mais que por toda parte - trata-se de ter sem nunca ter
adquirido, alem de denunciarem, de maneira bastante evidente, pela propria seriedade
com que sao oferecidas, as disposic;6es eticas que se encontram em seu prindpio e sao a
antitese quase perfeita da relac;ao legitima com a cultura.

as pequeno-burgueses nao sabem levar 0 jogo da cultura como brincadeira, mas
consideram a cultura de forma demasiado seria para se permitirem 0 blefe ou a impostura
ou, simplesmente, 0 distanciamento e a desenvoltura que dao testemunho de uma
verdadeira familiaridade; de forma demasiado seria para escapar da ansiedade permanente
da ignarancia ou da mancada e para esquivar as prova<;:6es, opondo-Ihes a indiferen<;:a
daqueles que nao se encontram na conida ou 0 desapego desenvolto daqueles que se
sentem autorizados a confessar ou, ate mesmo, a reivindicar, suas lacunas. Ao identificar
a cultura com 0 saber, eles pensam que 0 homem culto e quem possui urn imenso tesouro
de saberes e nutrem desconfian<;:a a seu respeito quando ele professa - par uma dessas
tiradas de cardeal que, em rela<;:ao ao dogma, se permite liberdades proibidas ao simples
paroco de aldeia - que, reduzida asua mais simples e mais sublime expressao, ela limita
se a uma reJariio com a cultura (''A cultura e 0 que resta quando se esqueceu tudo"). Ao
transformar a cultura em uma questao de vida au de morte, de verdadeiro ou de falso,
eles nao conseguem suspeitar da seguranc;a irresponsavel, da desenvoltura insolente,
nem inclusive da maldade oculta pressuposta na mais insignificante pagina de urn ensaio
inspirado na filosofia, arte ou literatura. Enquanto homens de saber adquirido, eles
sentem dificuldade em manter com a cultura a rela<;:ao de familiaridade que permite as
liberdades e as audacias daqueles que estao vinculados a ela pelo nascimento, ou seja,
por natureza e por essencia.

opendor e a propensao

As disposic;6es que se manifestam na rela~ao com a cultura, tais como a preocupaC;ao
com a conformidade que determina uma busca ansiosa das autoridades e dos modelos de
conduta, alem da inclina<;:ao para a escolha dos produtos seguros e certificados (par exemplo,
os classicos e os premios literarios), ou na relac;ao com a lfngua, atraves da tendencia para
a hipercorreC;ao, especie de rigorismo que leva ao exagero com medo de nao prestar
suficiente aten~ao e a perseguir, em si enos outms, as incorrec;6es da linguagem - como,
alhures, a incorreC;ao e a falta moral -, nao sao diferentes daquelas que se manifestam na
relaC;ao com a moral, atraves da sede quase insaciavel relativa a tecnicas ou regras de
conduta que leva a submeter toda a existencia a uma disciplina rigorosa ease governar,
em todas as coisas, por prindpios e preceitos, ou na rela<;:ao com a polftica, atraves do
conformismo respeitoso ou do reformismo prudente que suscita 0 desespero do
revolucionarismo na area da estetica. A verdade das estrategias de acumulo cultural dos
pequeno-burgueses ascendentes, ou de suas estrategias escolares, nunca se ve tao bern a
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nao ser que sejam relacionadas com 0 conjunto das estrategias em que se exprime, com
toda a clareza, a necessidade que se encontra na origem das disposic;6es caracteristicas do
habitus pequeno-burgues, ou seja, ascetismo, rigorismo, juridismo, propensao ao acumulo
sob todas as suas formas. Assim, suas estrategias de fecundidade assemelham-se as das
pessoas que, em seu acumulo inicial de capital economico e cultural, 56 sao bem-sucedidas
mediante uma restri~aode seu consumo destinado a concentrar todos os recursos em urn
pequeno numero de descendentes, enc.rreg.dos de prolong.r • tr.jetari••scendente do
grupo.

Sabe-se que a fecundidade, elevada para as baixas rendas, passa por urn
minimo, correspondente grosso modo arenda media para crescer, de novo, com as
rendas mais elevadas. Se isso acontece desse modo e porque a custo relativo da
crianc;:a - baixo para as familias com as mais baixas rendas que, par sua incapacidade
de vislumbrar para as filhos urn futuro diferente de seu pr6prio presente, fazem
investimentos na area da educac;ao extremamente reduzidos; baixo, tambem, para as
familias dotadas de rendas mais elevadas, ja que estas aumentam paralelamente aos
investimentos - passa par urn maximo correspondente a renda media, ou seja, as
classes medias, cuja ambic;ao de ascensao social obriga a fazer investimentos na area
da educac;:ao relativamente desproporcionados com seus recursos. Esse custo relativo
e definido pela relac;ao entre os recursos adisposic;ao da familia e os investimentos
monetarios ou nao que ela deve consentir para reproduzir, atraves da descendencia,
sua posic;:ao - dinamicamente definida - na estrutura social, ou seja, para realizar 0

futuro que the esta destinado, proporcionando aos filhos os meios de realizar as
ambic;6es efetivas que forma para eles. Assim, explica-se a forma da relac;ao que se
observa entre as estrategias de fecundidade das diferentes classes au frac;:6es de dasse
e as oportunidades de ascensao social objetivamente oferecidas a seus membros
(Tabela 24). As classes populares, cujas oportunidades de acesso a classe dominante
em duas gerac;6es sao praticamente nulas, apresentam taxas de fecundidade bastante
elevadas que decrescem ligeiramente quando aumentam as oportunidades de ascensao
intergerac;:6es. Desde que as probabilidades de acesso a classe dominante (au, 0 que
da no mesmo, aos instrumentos capazes de garanti-Io, como 0 sistema das instituiC;:6es
de ensino superior) atinjam determinado patamar, com os contramestres e as
empregados de escrit6rio, as taxas de fecundidade marcam uma baixa sensivel (a
taxa de fecundidade dos empregados de escrit6rio do setor publico, entre os quais a
parcela dos trabalhadores brac;:ais e maior, sendo igual a 2,04 contra ],83 somente
para as empregados de escritorio do setar privado que sao praticamente todos
assalariados nao-manuais). Nas classes medias propriamente ditas, cujas
oportunidades de ascensao sao incornparavelmente mais elevadas - e rnuita mais
dispersas que as rendas - as taxas de fecundidade mantem-se em urn minima
(oscilando entre ],67 e ],7]); com a classe dominante, a taxa de fecundidade sobe
fortemente, testemunho de que a reproduc;:ao biol6gica nao exerce a mesma func;:ao
no sistemas das estrategias de reproduc;:ao dessas categorias que se limitam a manter
sua posic;:ao.
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Os pequeno-burgueses tern a propriedade paradoxal de se determinarem apenas
em fun~ao de oportunidades objetivas das quais eles nao se apropriariam se nao tivessern
a pretensao de abte-Ias e se nao acrescentassem, assim, urn suplemento de recursos
"marais" a seus recursos em capital economico e cultural. Tendo conseguido desvencilhar.
se do proletariado, seu passado, e pretendendo ter acesso aburguesia, seu futuro, eles
devem encontrar em algum lugar, a fim de atingir 0 acumulo necessaria para esta ascensao,
os recursos indispensiveis para suprir a falta de capital. Essa fon;a adicional, propensao
inscrita no pendor da trajetaria passada que e a condi~ao para a realiza~ao do fututo
implicado nesta trajet6ria, s6 pode ser exercida negativamente, como pader de limita~aoe
de restri~ao, de modo que so e possivel avaliar os efeitos sob a forma de "grandezas
negativas", como teria afirmado Kant, tfatanda-se de "economias", enquanto despesas
rejeitadas, ou de controle de natalidade, como restri~ao da fecundidade natural. Se os
pequeno-burgueses ascendentes podem agir como se tivessem oportunidades superiores
ao que elas sao - au, pelo menos, ao que elas seriam, de fato, se eles nao acreditassem que
o fossem - e, assim, aumenta-las realmente, e porque suas disposi~6es tendem a reproduzir
nao a posi~ao de que elas sao 0 produto, apreendida em determinado momento, mas 0

pendorno ponto considerado da trajetaria individual e coletiva. 0 habituspequeno-burgues
e0 pendor da trajetaria social, individual e coletiva, tornado propensiio pela qual essa
trajet6ria ascendente tende a prolongar-se e realizar-se: especie de nisus perseverandi,
como dizia Leibnitz, em que 0 trajeto passado se conserva sob a forma de uma tensao para

Tabela 24 - Taxa de fecundidade e oponunidades de acesso das diferentes classes e

fra~6es de classe aclasse dominante
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assalariados agrkolas 1.8 3,00
trabalhadores bra~ais 2.3 2,77
agricultores 2,9 2,83
operarios sem qualifica~ao 3.7 2,42
operarios com qualifica~1i.o 4,3 2,10
contramestres 9.6 1,94
artesaos 10,6
empregados de escrit6rio 10,9 1,97
comerciarios 12,0 1,68
pequenos comerciantes 15,6
quadros medios 19,2 1.71
tecnicos 20,4 1,67
professores primarios 32,S 1,68
industriais 35,0 2,09
grandes comerciantes 35,6
engenheiros 38,7
quadros superiores 42,0 2,00
professores sec. e univ. 52,7
profissoes liberais 54,5 2,06

* INSEE, Enquete formation et qualification
professionnel/e [Pesquisa sabre forma~ao e qualifica~ao

profissianal], 1970. Probabilidades de acessa a classe
dominante para os homens, segundo a profissao do paL
** Numero medio de filhos por familia completa, in G.
Calot, J. C. Deville, "Nuptialite et fecondite selon Ie
milieu socio-culturel", Economie et statistique, 27, oct.
1971, p. 28.

*** No estudo de G. Calot e j. C. Deville, a taxa de
fecundidade dos artesaos e pequenos comerciantes e
apresentada conjuntamente (ou seja, 1,92). No entanto,
por outros dados, e possivel estabelecer que a taxa de
fecundidade dos artesaas e nitidamente superior adas
pequenos comerciantes: de fato, na distribuir;ao por
categorias socioprofissianais do numero de filhos com
idade inferior a 16 anos, por familia - de acordo com 0

recenseamento de 1968 - cuja estrutura e, globalmente,
semelhante ada distrihuir;ao das taxas de fecundidade
apresentada aqui, os artesaos estao muita mais pr6ximos
dos openirios que os pequenos comerciantes: assim, 0

numero medio de filhos com idade inferior a 16 anos,
por familia, e de 1,35 para os opera-rios; 1,01 para os
artesaos; 0,88 para os empregados; e 0,78 para os
pequenos comerciantes.
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Urn tecnico que "tenta subir"

Jacques c., 29, e desenhista em urn escritorio de engenharia; fez 0 secundario na se~ao

tecnica. tendo interrornpido seus estudos em seconde, depois de tef obtido 0 equivalente
do breve de ensino industrial ("nao eurn exame"); com a idade de 17 anos, eotrou em uma
empresa, como desenhista principiante (com urn salado mensal de 45.000 F), na qual 0 pai
era tecnico superior. Tendo sido recusado pela empresa em que trabalhava, apas tef cumprido
o servil;:o militar, conseguiu empregar-se, sempre como desenhista, em Dutra empresa.

'1\inda cinco anos no CNAM [Conservatoire national des arts et metiers]"

Tracou, varias vezes, de empresa: "Ficava dais anos em uma empresa para aprender e,
depois de ter aprendido tudo, ia-me embora. Foi dessa forma que fui promovido em diferentes

niveis". Nos ultimos tres anos, especializou-se na elaborac;:ao de pIanos. Em 1966, comec;:ou a
fazer os cursos do CNAM ("dica" de urn colega). Como seu desejo havia sido sempre fazer

decorac;:ao (na juventude, 0 pai nao estava de acordo), "tentou lanc;:ar-se na arquitetura" e
comec;:ou "a fazer cursos de arte aplicada aos offcios": "Foi, assim, que me interessei aos
poucos pela construc;:ao civil" (... ) A irma - estudante em uma escola de secretariado de

arquitetura - falava-lhe bastante das "agencias de arquitetura, da atmosfera que reinava ai".
Portanto, ele fez cursos de arquitetura, construc;:ao civil ("grac;:as a isso, consegui trabalho
num escrit6rio de engenharia") e tern "ainda cinco anos para estudar" no CNAM.

A mulher (cujo pai e policial e a mae, vendedora em uma grande loja) , 26, esecretaria
na empresa Renault, ha cinco anos. Fez 0 baccalaureat, sec;:ao tecnica e economia; em seguida,

tirou 0 breve de tecnico superior de secretariado de direc;:ao e comec;:ou a trabalhar como
"secretaria" ("Digamos que estava longe das promessas que lhe haviam feito (...), os

empregadores nao sabem utilizar nossos diplomas e as capacidades de suas secretarias (... ).
Havia noc;:6es de direito. Nao se fica no liceu ate os 21 anos sem adquirir canhecimentas e,
em seguida, temos urn emprego de estenodatil6grafa").

"Confartavel, urn pouco afafado, intima"

Eles moram em urn apartamenta de urn predio do suburbio oeste de Paris, nao tern

o costume de convidar pessoas para visita-Ias ("alem da familia (...), nossos amigos sao
rarcs"). Ele gosta que 0 interior seja "confortavel, isso e 0 principal", "urn tanto afofado"
("aprecio muito ter uma intimidade bastante calorosa"). Ele gostaria de ter "mesmo assim,

urn espac;:o urn pouco maior", mas estao "limitados pelos recursos financeiros". Os m6veis
(urn grande diva "comprado nos saldos da loja Roche-Bobois, por 7.000 F"; urn buff
encontrado em uma loja de decorac;:ao pela prec;:o de 3.000 F) foram adquiridos com urn
credito de dois anos. Ele aprecia "a que e moderno" e teria desejado possuir "m6veis brancas",

mas detesta 0 estilo ingles que agrada amulher (ela gostaria de "ter urn grande m6vel
repleto com pratos de colec;:ao").

Em materia de pintura, ele nao tern "urn padrao particular... tern que me agradar".
Gosta "muito de Modigliani, de suas formas bastante puras": "nao cheguei aver toda a sua

pintura, mas os quadros que ja vi agradaram-me bastante (. .. ), eram de reproduc;:6es nos
jornais e, talvez, tambem vi algumas em Paris (...). Me agradam exposic;:6es no Grand Palais;
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lembro-me de uma (... ), era sobre a pintura moderna, mas isso nao me agradou (... ). Entre as
quadros que me fascinam muito, existem as de Van Gogh, sao quadros que inspiram terror,
sente-se certa efervescencia". (A mulher gosta muito, tambem, dos impressionistas; foi ver a
exposiC;ao sobre Picasso e "gostou muito da fase inicial, ou seja, toda a fase azul").

"Tentar subir, conseguir alguma coisa"

Os cursos que ele faz para "tentar subir, conseguir alguma coisa", imp6em 0 ritmo do
emprego de seu tempo que esta muito sobrecarregado - de manha, sai as 8 horas e volta, a
noite, as 19 horas; duas ou tres noites por semana, assim como no sabado de manha, faz
cursos (alem dos cursos do CNAM, ele tern aulas de matemcitica em casa). Portanto, "nao tern
muito tempo para ler seja la 0 que for, tampouco livros para distrair" e Ie "sebretudo livros
tecnicos, cientfficos e tudo isso para se instruir". Gosta muito dos "livros de aC;ao", chegou a
ler "relatos de aventura" ("Cousteau, nae sei se epossivel atribuir a seus Bvres a designac;ao
de cientfficos"), "livros de guerra" ("as livros sabre a guerra de 40, as batalhas aereas").
"Gostava muito das aulas de historia", mas sao "raros seus livros historicos". "Os romances
de amor nao me agradam absolutamente, mas nao sei dizer a razao disso". Desde que faz as
cursos do CNAM, "perdeu 0 gosto de ler": "Ie-se outras coisas, e impossivel distrair-se; falta
o tempo para distrair seu pensamento com outras coisas". (Tendo muito gosto peles livros
em que "ha urn pouco de medicina" e "se levanta 0 problema moral", a mulher leu,
recentemente, Boris Vian: achou "bern divertido I.:ecume des jours", tendo gostado menos de
I:arrache-cceur; por sua vez, ele "detestou absolutamente esse livro").

"Por causa dos cursos e do exame", eles "quase nao sairam durante este inverno";
depois, raramente. De tempos em tempos, VaG ao cinema porque "e uma coisa facH, pode-se
ir ao cinema sem cerimonias e, alem disso, nao e demasiado caro, au seja, dez frances (... ),
mesmo assim, a gente se interessa pelos bans filmes, em geral, nao se vai assistir a qualquer
filme, procuramos alguma informac;ao antes de ir". Ele "gosta muito de filmes de faroeste,
filmes de aventura e de aC;ao", mas "nao tern preferencia, desde que se trate de urn born filme,
bern rodado pelo diretor". Ha pouco, ele assistiu a "urn filme italiano sem qualquer sentido:
uma religiosa em cima de urn telhado que tentava voar, urn industrial que vendia todos os
seus bens; talvez, trata-se de uma imagem psicologica, mas so consegue ser entendido par
determinada dasse". Alias, "as estudantes de ciencias economicas e de matemarica, au pessoas
desse tipo" com quem foi assistir a esse filme, nada tinham compreendido (... ) finalmeme,
nem sei quem consegue compreender esse genera de filmes". Assistiram a I.:arnaque: "agradou
nos sobretudo, tenho a impressao, foi 0 desempenho dos atores, as personagens", de acordo
com a explicac;ao da mulher que gostou muito, tambem, de 0 poderoso chefao, "sobretudo,
pelo desempenho de Marlon Branda",

Bastante "conservador", apreciando "bastante as coisas classicas", ele e "apesar de
tudo, tambem anticonformista": "quando se e jovem, pouco nos interessa a reac;ao das pessoas,
a gente e anticonformista (.. ,), continua-se sempre a se~lo urn pouco, nao direi revolucionario,
mas tem-se vontade que exista urn nadinha que provoque uma mudanc;a". Ele Ie Le Canard
enchaine porque "gosta muito das criticas, par exemplo, a respeito do pessoal do governo, os
boatos, alem de todas essas transac;6es tanto politicas, quanto imobiliarias e financeiras", e
Le Nouvel Observateur, "sobretudo, pelas materias sobre politica externa"; no entanto, nao
tern costume de ler regularmente urn jornal cotidiano.
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"u., havia muito trabalho"

Ate este ano, eles tinham uma assinatura no Theatre de la Ville: "nao e caro, e muito
importante, se voce quiser, na Opera e algo fora de preyo, ate mesmo em todos os outros
teatros, e algo impossivel" ("eu desejava assistir ao espetaculo de Noureev e 0 ingresso estava
acima de 90 F para duas pessoas; ainda hesitamos e, finalmente, nao fomos", sublinha a
mulher que, antes de passar 0 baccalaureat ia ao TNp, assistiu a Hamlet, La folle de Chaillot e
Chant public devant une chaise electrique). Eles apreciam 0 bale (e, em particular, "a danya
chissica"): "gostamos muito dos bales Moisseiev, havia la muito trabalho"; eles assistiram
tambern aos bales no Theatre de la musique, sala que se enContra ao lado da escola de Arts et
metiers: "nao era danya classica, mas era algo muito bern feito". "Era 0 passaro de fogo"
intervem a mulher que acrescenta: "sentiaMse que havia lei muito trabalho, digamos que era
possivel ver a trabalho" (ela gosta tambem do "folclore frances do interior (",), alias, as
danyas folcl6ricas de todos os paises"). No teatro, ele deseja que as pec;as sejam "bern
desempenhadas". Ele gostaria de ter ido assistir ao Magic Circus do qual viu alguns trechos
na televisao.

Praticamente todos os anos, eles passam as ferias na Espanha ("e mais barato", seu
pai, espanhol, tern urn apartamento a beira-mar). Durante esse periodo, "ele Ie muito" e, de
acordo com a observac;ao da mulher, "vai a boates, todas as noites". Tentou praticar esqui
aquatico (a mulher e uma praticante assidua), "mas nao consegue, ou seja, nao tenho forc;a
suficiente nas pernas; mesmo assim, e necessario urn treino esportivo que e impossivel fazer
durante 0 ano e, portanto, chega-se as ferias completamente derrubado (...); se houvesse
menos horas de trabalho, haveria mais tempo para 0 lazer, sobretudo que, no meu caso,
aproveito meu tempo de lazer para aperfeiyoar-me no meu trabalho (...), e necessario ser
verdadeiramente urn louco como eu para levar uma vida assim". "Neste momenta, tenho
vontade de levar uma vida de milionario, estou farto da retina cotidiana, ate mesmo, das
ferias como tern side ate agora. Quero ser milionario, veja s6, com uma grande propriedade,
urn bosque, uma piscina, uma grande casa, alem de todos os esportes e 0 tenis". Par sua vez,
a mulher "gostaria muito de fazer uma viagem de barco": "poderfamos pescar, divertimo-nos
com os amigos, tomar urn bronze, danc;ar, ler". Ela apreciou muito as ferias que, certa vez,
passaram na Romenia com 0 Club Mediterranee; €les haviam escolhido "a forma motel":
"garante-se 0 nosso conforto e, apesar de tudo, estamos integrados, arranjamos facilmente
amigos, nao e como em urn hotel em que e impossivel travar conhecimento com outras pessoas
(...) temos tudo ao alcance da mao". Durante essa estada, eles visitaram urn pouco a Romenia
porque "se a gente vai a urn pais estrangeiro, deve-se visita-lo": "sempre que se faz uma
viagem, a gente visita as monumentos; e necessario para conhecer 0 pais", acrescenta ele.
Nao havia apreciado, de modo algum, "0 espirito dos organizadores". Anoite, na maior parte
do tempo, "havia urn espetaculo feito pelos G. O. (gentis organizadores) que, em geral, sao
estudantes em perfodo de ferias. Entao, nada e preparado, nem chega a ser uma improvisac;ao,
e zombar das pessoas, francamente!".
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o futuro que 0 prolonga, ele delimita as ambi<;:6es "razoaveis" e, por conseguinte, 0 pre~o

que se deve pagar para realizar essa pretensao realista. A pequena burguesia ascendeme
refaz, indefinidamente, a hist6ria das origens do capitalismo: para isso, ela s6 pode comar,
a exemplo dos puritanos, com seu ascetismo. Nas trocas sociais em que outros podem
contar com garantias reais - dinheiro, eultura au rela<;:6es -, ela s6 pode oferecer garantias
marais; pobre (relativamente) em capital econ6mico, cultural e social, ela s6 pode "justificar
suas pretens6es", como se diz, e, por eonseguinte, dar-se as oportunidades de realiza-las,
com a condi<;:ao de paga-Ias com sacrificios, priva<;:6es, renuncias, boa vontade e
reconhecimento, em suma, com virtude.

Se as fra<;:6es mais ricas em capital economica, a saber, os pequenos e medias
comerciantes, artesaos ou proprietarios de terras, orientam-se de preferencia - pelo menos,
ate uma data recente - para a paupan<;:a, ao passe que as fra<;:6es mais ricas em capital
cultural (as quadros medias e as empregados) recorrem, principalmenre, aescola, uns e
outros tern em camum 0 fato de investir disposi<;:6es asceticas em suas estrategias
economicas e escolares de modo que se transformam na clientela ideal do setor bancaria
e da escola: baa vontade cultural e espirito de economia, seriedade e obstina<;:ao no trabalha
- outras tantas garantias que 0 pequeno-burgues oferece a essas institui<;:oes, ao mesma
tempo que se entrega inteiramente em suas maos (por oposi<;:ao ao detentor de urn
verdadeiro capital, economico ou cultural) ja que e somente por seu intermedio que ele
pode obter os lucros de urn patrimonio fundamentalmente negativo. A pretensao pode
eserever-se, igualmente, pre-tensao: pendor ascensional convertido em propensaa para
perpetuar a ascensao passada de que ela e 0 produto, tal pretensaa tern como contrapartida
o espirito de ecanomia e tada a pequenez associada as virtudes pequeno-burguesas. Se a
pre-tensao obriga 0 pequeno-burgues a entrar na concorrencia das pretensoes antagonistas
eo impele a viver sempre acima de seus meios, mediante uma tensao permanente, sempre
pronta a expladir em agressividade, ela e tambern a que lhe fornece a for<;:a necessaria para
extrair de si mesmo, par todas as formas da auto-explora<;:aa - em particular, ascetismo e
malthusianisma - as recursas economicos e culturais indispensaveis para a ascensio.

Na ordem da sociabilidade e das satisfa,6es correlatas e que a pequeno-burgues
realiza os sacrificios mais importantes, para nao dizer, mais manifestos. Com a garantia de
que deve sua posi<;:ao apenas a seu merito, ele esta convencido de que se deve contar
somente consigo para conseguir sua salva<;:ao: cada urn por si, cada urn consigo meSilla. A
preocupa<;:ao de coneentrar esfor<;:os e reduzir os custos leva a romper os vfnculos - ate
mesmo, familiares - que eriam obstacula aascensao individual. A pobreza tern seus circulos
viciosos e as deveres de solidariedade que contribuem para acorrentar os menos desprovidos
(relativamente) aos mais desprovidos transformam a miseria em urn eterno recome<;:o. A
"decolagem" sup6e sempre uma ruptura, cuja nega,ao dos antigos companheiros de
infortunio representa apenas urn aspecto. Exige-se que 0 transfuga vire a mesa dos valores,
proceda a uma conversao de toda a sua atitude. Assim, substituir a familia numerosa 
cujas causas negativas, tal como urn controle insuficiente das tecnicas anticoncepcionais,
nao sao plenamente convincentes - pela familia restrita au pelo filho unico erenunciar a
concep,ao popular das rela,6es familiares e das fun,6es da unidade domestica; e abandonar,
alem das satisfa,6es da grande familia e do modo de sociabilidade tradicional com suas
trocas, festas, eonflitos, as eertezas proporcionadas por uma descendencia numerosa, unica
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'. protec;ao mais au menos segura - sobretudo, para as maes - contra as incertezas cia velhice,
em urn universo obcecado pela instabilidade domestica e pela inseguranc;a economica e
social. As relac;6es familiares au de amizade deixaram de ser para 0 pequeno-burgues uma
certeza contra a infelicidade e a calamidade, contra a solidao e a miseria, uma rede de
apoios e de prote<;aes de que epossive! receber, em caso de necessidade, uma ajuda, urn
emprestimo au urn emprego; elas ainda naD sao 0 que, em autras circunstancias, se designa
por "rela<;aes", ou seja, urn capital social indispensavel para obter 0 melhor rendimento

do capital economico e cultural, mas apenas entraves que devem ser derrubados, custe 0

que custar, porque a gratidao, a ajuda mutua, a solidariedade, assim como as satisfac;6es
materiais e simb6licas que elas proporcionam, a curto au longo prazos, fazem parte dos
luxos proibidos.

Ao limitar a familia a urn pequeno numero de filhos, quando nao eao filho unico,
nos quais se concentram todas as expectativas e as esfon;os, 0 pequeno-burgues obedece

apenas ao sistema de restric;:6es implicado em sua ambic;:ao: por ser incapaz de aumentar a
renda, e obrigado a restringir a despesa, au seja, 0 numero de consumidores. Mas,
procedendo desse modo, ele se conforma, por acrescimo, com a representac;:ao dominante
da fecundidade legftima, ou seja, subordinada aos imperativos da reprodu<;ao social: 0

controle da natalidade euma forma - sem duvida, a forma elementar - de numerus clausus.
o pequeno-burgues eurn proletario que se faz pequeno para tornar-se burgues.

Se everdade que, em vez de sec na mente do soci61ogo, ena realidade que 0 pequeno
burgues eurn burgues em pomo pequeno, ve-se tudo 0 que seria perdido ao abandonar 0

conceito de pequeno-burgues, em nome de uma definic;:ao objetivista cia objetividade. Aqui
como alhures, os conceitos nativos concentram, sob uma forma especialmente evocadora,

o m:iximo de propriedades sociologicamente pertinentes. Alern disso, a redw;ao objetivante,

per mais brutal que seja, nada tern de cornurn corn 0 rnenosprezo de dasse - que brilha em
tao grande numero de escritos dedicados aos pequeno-burgueses, vitirnas tradicionais da
profecia estetizante e alvos preferidos do amitema politico (que se pense em Marx falando
de Proudhon...): ela relaciona as propriedades do habitus, quase sempre identificadas pelo
racismo de dasse, tais como a "pretensao" ou a "estreiteza", com as condi<;6es objetivas de
que sao 0 produto. Aqueles que podem oferecer-se virtudes menos intrataveis e apresentar
urn rosto menos "ingrato", esquecem que as propriedades condenadas por eles sao a
contrapartida inevitavel dos mecanismos que garantem a ascensao individual, ou seja, 0

levantamento seletivo dos individuos conformistas, e procedem como se os "vicios" e as
"virtudes" dos pequeno-burgueses (que - sera necessario insistir neste ponto? - definem
se como tais apenas em relac;:ao a moral dominante) deviam ser imputados, unicamente
em seu caso, aos agentes e nao as estruturas, sob pretexto que estas deixaram-Ihes a
liberdade de "escolher" sua alienac;:ao.

Ao renunciar it prolificidade do proletario, que se reproduz tal qual e em grande
numero, 0 pequeno-burgues "escolhe" a reprodw;ao restrita e seletiva, muitas vezes.
limitada a urn produto unico, concebido e modelado em fun<;ao das expectativas
rigorosamente seletivas da c1asse importadora. Ele retrai-se em uma familia estreitamente
unida, mas restrita e urn pouco opressora. Nao epor acaso que 0 adjetivo "pequeno" ou
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algum de seus sinonimos, sempre mais ou menos pejorativos, pode ser vinculado a tudo a
que 0 pequeno-burgues diz, pensa, faz, tern ou f, a sua propria moral, alias, seu pOnto
forte: estrita e rigorosa, eJa tern algo de restrita e for,ado, de crispado e suscetiveJ, de
acanhado e rigido it for,a de formalismo e escn\puJo. Obcecado por pequenas preocupa,6es
e pequenas necessidades, 0 pequeno-burgues eurn burgues que vive de forma mesquinha.
Seu proprio hexis corporal em que se exprime tada sua rela,ao objetiva com 0 mundo
social, e0 de urn homem que deve se fazer pequeno para passar pela porta estreita que d"
acesso aburguesia: a for~a de ser estrito e s6brio, discreto e severo, na maneira de se
vestir e, tamborn, de falar - uma linguagem hipercorreta por excesso de vigil;lncia e
prudencia - em seus gestos e em toda a sua atitude, ele carece sempre de urn pouco de

estatura, amplitude, largueza e liberalidade.

As variantes do gosto peQueno·burgues

Assim, com a condi~ao de nos situarmos em urn nivel bastante elevado de agrega~ao

estatistica, podemos opor a urn ethos burgues de naturalidade, rela,ao garantida com 0

mundo e 0 ego, assim vivido como necessarios, ou seja, como coincidencia concretizada do
ser com 0 dever-ser, que serve de fundamemo e autoriza todas as formas intimas ou manifestas
da certitudo sui - desenvoJtura, gra,a, facilidade, eJegilncia, liberdade, em poucas palavras,
ser natural-, urn ethos pequeno-burgues da restri~ao por pretensao, voluntarismo rigorista
de chamados ainda nao escolhidos que, na invoca,ao permanente do dever, fundem sua
pretensao a ser, urn dia, 0 dever-ser realizado. Todavia, basta afinar a analise para perceber
que este sistema de disposi~6es reveste tantas modalidades quantas sao as maneiras de ter
acesso a uma posi~aomedia na estrutura social, de se manter nela ou de atravessa-la; aleffi
disso, essa posi~ao pode ser, em si mesma, estavel, em ascensao ou em declinio.

A an:ilise das correspondencias, procedendo a opera~6es sucessivas e adotando
variaveis ativas e ilustrativas semelhantes em rela~ao aclasse dominante, foi aplicada aos

dados coletados a prop6sito das classes medias (n = 583 individuos). 0 peso relativo do
primeiro fator e mais importante que na an:ilise da classe dominante (7% contra 3,4%
para a segundo e 3% para a terceiro), sem duvida, porque sua composi~ao inclui nao so a

estrutura do capital, mas tambem 0 volume global do capital, cujo efeito nao e neutralizado
completamente em decorrencia da dificuldade e da arbitrariedade relativa para definir os
limites da classe, tanto do polo cultural - em que os intermediarios culturais, muito
pr6ximos dos professores do secundario, poderiam ter sido exc1uidos - quanto do polo
econ6mico em que nunca e facil proceder ao corte, a partir dos elementos de informa<;ao
disponiveis, entre os grandes e as pequenos cornerciantes ou artesaos (Par este fato, 0

diagrama-plano apresenta-se como uma deforma<;ao sistematica do espa<;o social tal como
ele e figurado no esquema te6rico apresentado mais acima em que 0 volume e a estrutura
do capital correspondem a duas dimensoes diferentes, enquanto aqui 0 prirneiro fater
corresponde asegunda dimensao, mas tambem em parte aprimeira, enquanto 0 segundo
corresponde aterceira). Esse primeiro fator revela uma estrutura de oposi<;6es praticamente
semelhante aque era manifestada, tambern, pelo primeiro fator na analise da classe
dominante. Os indicadores da competencia em materia de cultura legitirna e, sobretudo,
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talvez, da ambii;ao (ou pretensao) cultural e que contribuem mais fortemente para a

constituii;ao do primeiro fator: por urn lado, a aptidao para identificar, no minimo, doze

compositores (2,0%), 0 conhecimento de doze, no minimo, obras musicais (2,4%), a

freqiiencia do Louvre e do Musee d'art moderne (2,7%), a escolha de obras de musica

chissica tipicas da disposii;ao "discofila", tais como As quatro esta~6es (2,4%), a Arte da
fuga (1,6%), eo Cravo bem temperado (1,6%), de cantores "intelectuais", tais comoJacques

Douai 0,8%) e Leo Ferre, de pintores que sao 0 equivalente de Bach ou Vivaldi no espa~o

dos gostos picturais, por exemplo, Bruegel 0,8%), de opini6es ambiciosas sabre a pintura,
tais como "interesso-me pela pintura tanto abstrata quanto das escolas classicas" (2,4%)

e, finalmente, de amigos "artistas" (2,0%) e de urn interior recatado e cheio de fantasia; e,

poroutro, 0 reduzido (de 0 a 6) conhecimento dos compositores (2,9%) e das obras (2,7%),

a escolha de obras suscetiveis de serem percebidas como legitimas por urn efeito de alodoxia,

tais como 0 Danubioazul (2,8%) ou a ArJesienne (1,5%), de cantores associados aopereta,

por exemplo, Guetary 0,6%) e, finalmente, as preferencias mais "comuns" (tais como urn

interior asseado e limpo, facH de arrurnar). (Em rela~ao as contribuii;6es relativas, observa

se que os adjetivos escolhidos para qualificar 0 interior da casa sao rnais fortemente

explicados pelo primeiro fator que pelos seguintes - e, principalmente, harmonioso, recatado

e cheio de fantasia, associados, como se viu, ao polo cultural, enquamo asseado e limpo,

facH de arrumar, estao associados ao polo economico - assim como a escolha de pintores,

por exemplo, Renoir e Kandinsky).

A proje~ao das variaveis ilustrativas faz aparecer que, a semelhan~a do que se

passa com a classe dominante, os diplomas distribuem-se de maneira linear no primeiro

eixo (diferentemente do que ocorre com a renda). Em rela~ao aos individuos, 0 primeiro

fater op6e os artesaos e os pequenos comerciantes aos membros mais ricos em capital

cultural- intermediarios culturais, servi~os medico-sociais - da nova pequena burguesia

e, secundariamente, aos professores primarios, tecnicos e quadros medios que ocupam

posi~6es intermediarias.

o segundo fator caracteriza sistematicamente as disposii;6es eticas ou esteticas

mais tradicionais ou conservadoras: 0 apego aos valores antigos e consagrados, tanto em
materia de pintura com Rafael (2,6%), Da Vinci (2,3%) ou Watteau (1,6%) quanto em

materia de musica classica com La Traviata (2,4%) ou de can~ao com Mariano 0,9%),

assim como em materia de arte de viver com 0 gosto pela culinaria de acordo com a
tradi,ao francesa (2,3%), 0 interior caprichado (2,3%) e harmonioso (1,6%). Em oposi,ao

a disposi~6es que, na aparencia, tern em comum apenas a ignonlncia ou a recusa dos

valores estabeiecidos - com a preferencia por Hallyday (4,4%), Aznavour (3,3%), Buffet
(2,3%), urn interior caloroso (1,6%) e 0 amigo divertido (2,9%) (Entre os indicadores

mais fortemente explicados pelo segundo fator, encontra-se a mesma oposii;ao: por urn

lado, a escolha do amigo consciencioso ou dotado de mente positiva; e, do outro, a

escolha do amigo voluntarioso, a compra de moveis em uma grande loja, a escolha da

cantara Fran~oise Hardy ou da opiniao "nao me interesso por pintura").

A proje~ao ern variaveis ilustrativas das caracteristicas "objetivas" faz aparecer

que, a exemplo do caso do gosto dominante, 0 segundo fator exprime uma oposi~ao

segundo a idade - os mais velhos encontram-se no topo do segundo eixo e do lade do

polo economico, enquanto os mais jovens situam-se na parte inferior desse eixo e do
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lado do polo cultural - e, inseparavelmente, uma oposi<;ao segundo a origem social, as
filhos de empresarios, pequenos ou grandes, e de quadros superiores ou de membros
das profiss6es liberais situam-se do lado dos valores positivos do eixo, ao passo que os
filhos dos operarios, empregados ou quadros medios estao posicionados do lado dos
valores negativos. Dita em outras palavras, 0 segundo fator op6e, no interior de cada
frac;:ao, aqueles que, de preferencia, estao em declinio aqueles que, de preferencia, se
encontram em ascensao; neste caso. a distribuic;:ao global das diferentes frac;:6es
corresponde, de modo geraI. aparcela em cada uma delas das duas categorias com a
oposic;:ao entre os intermediarios culturais e os quadros medios de administrac;:ao que
tendem para os valores positivos. por urn lado. e, por outro. os comerciarios ou os
secretarios do lado dos valores negativos.

Grafico 17 - Variantes do gosto pequeno-burgues. Amilise das correspondencias.
Plano simplificado do 10 e 30 eixos de inercia

Buffet
7·11 obras music. 3·6 compositores

Pequena serenata noturna

7·11 compositores

&~'__""'~"~'=_---jl-_,BEPC
Van Gogh.

Arlesien"e

capital cultural +
capital economico-

Museu de rte Moderna
lmpressionistas

J. Douai Bruegel
pintura abstrata

artista

+ de II obras music

inlcio de eSludos super.

Arte da fuga
Cravo bern temperado

+ de 11 compositores

Licence e +

pratico

Hallyday

3·6 obras music.

Dan~azul
Sem dip!., eEp, CAP
0·2 compositores

0·2 obras music

capital cultural
capital economico +

<pI (7,O%)

Neste esquema simplificado foram representadas apenas as variaveis cujas contribuir;:5es absolutas
eram iguais au superiores a 1,5, Entre as varhiveis ilustrativas. foi representado apenas 0 diploma.
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Por ultimo, asemelhan~a do que ocorre na classe dominante em que ele opunha as

profiss6es liberais - que realizam 0 gosto burgues em sua plenitude - as duas fra<;6es que

representam os extremos do espa<;o cultural dominante (de urn lado, professores e inteleetuais;
e, do outro, grandes comerciantes e industriais), 0 terceiro fator estabelece a oposi<;ao entre

os que possuem, em maior quantidade e de fanna mais completa, as caracterfsticas modais

cia classe em seu canjunto, au seja, as que a ap6em melher as autras classes, em suma, as

roais tipicamente medias, e aqueles que tern menos capital cultural, ista e, os artesaos e os

comerciantes, assim como os detentores em maior quantidade desse capital, au seja, os

intermediarios culturais e os professores primarios. Os indicadores de uma competenda

cultural media, tais como urn conhecimento medio (de 7 a 11) das obras (4,0%) e urn

conhecimento medio (de 3 a 6) dos compositores (2,9%), ou 0 gosto por bens culturais roais

tipicamente medios, tais como BreI (2,9%), Buffet (1,7%), Van Gogh (1,9%), Da Vinci (2,2%),

a Pequena serenatanoturna (1,9%), opoern~se, par urn lado, aos indfcios de urn conhecimento

bastante elevado (12 e acima) das obras (2,2%) e dos compositores (4,0%) e de urn gosto

por obras mais legitimas, tais como a Arte da fuga (2,2%) e, por outro, aos indicios de urn

conhecimento bastante reduzido (de 0 a 2) das obras (3,3%) e dos compositores (1,8%) e de

urn gosto pelas obras menos legitimas, por exemplo, Guetary (2,4%) ou Halliday (1,9%) 

os indicadores fonemente explicados por este fator estao todos incluidos entre aqueles que,

tendo fornecido contribuiyoes absolutas elevadas, ja fcram citados.

A projeyao das variaveis ilustrativas faz aparecer, como era previsivel, uma oposiyao

entre os detentores de diplomas medios (BEPC ou baccalaureat) e aqueles que sao dotados

de diplomas de nlvel inferior (CEP ou CAP) ou superior (inido de estudos superiores ou

diploma -de ensino superior) que se duplica de uma oposic;:ao entre aqueles que sao

oriundos, sobretudo, das classes medias e aqueles que sao oriundos, sobretudo, das

classes populares ou superiores. Portanto, a "cultura media" e algo que tern aver,

sobretudo, com os professores primarios, tecnicos, membros dos servic;:os medico~sociais

e quadros medios da administrac;:ao.

Para justificar 0 conjunto dos fatos que a analise das correspondencias tern a virtude

de fazer surgir em sua sistematicidade, nao basta observar que, apesar de ser bastante

diferente do ponto de vista fenomenal - ja que incidem em objetos globalmeme menos

legitimos -, as escolhas dos membros da pequena burguesia organizam-se segundo uma

estrutura praticamente semelhante aquela que organiza os gostos dos membros da classe

dominante, os artesaos e os pequenos comerciantes, cuja posiyao baseia-se na posse de

certo capital economico, opondo-se aos professores primarios e aos intermediarios culturais

a partir de principios totalmente analogos aos que estabelecem a distinc;:ao entre os

empresarios da industria ou do comercio, por urn lado, e, por outro, os professores e

produtores artfsticos. 0 verdadeiro enfrentamento do problema levamado pela rda,ao

evidenciada pelo segundo fator, a saber, a vinculo entre conjuntos de disposic;:6es esteticas

e eticas que se pode definir, sumariamente, como "conservadoras" ou "inovadoras", por

urn lado, e, por outro, a origem social e a idade, por sua vez, associadas par uma relac;:ao

complexa aposi,ao na dimensao horizontal do espa,o, s6 podera ser feito com a condi,ao

de ser questionada sistematicamente a relac;:ao estabelecida entre posic;:6es - ou cargos 

situados no espac;:o-tempo social e agentes que, tambem, estao situados neste espac;:o.
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Se, habitualmente, etao mal campreendida a que se passa neste lugar centraldo espa,a
social, epocque, no melhor dos casos, deve~se, para temar canhecer e avaliar - ao [eeorrer, por
exemplo, ac6digos, por definic;:ao, definidos -, interromper os movimentos de meSilla sentido
au de sentido contnirio que anastam tanto as posic;:6es quanta os agentes, transformando a
regiao central e media do espac;:o social, Jugar de incerteza e indeterminac;ao relativas entre os
dais palos do campo das classes saciais, em urn conjunto de lugares de passagem que se
deslocam OU, melhar ainda, em urn conjunto de lugares de passagem em movimento em que
se encontram, durante urn momento mais au fienDS longo, agentes arrastados por trajet6rias
do meSilla sentido au de sentido aposto, ascendentes au descendentes. Para se aproximar
ainda mais da realidade, seria passivel caracterizar as posic;6es medias au centrais como lugares
de passagem em movimento que se deslocam - em uma regUio relativamente indeterminada
de urn espa~o-tempo social que naoesenao aestrutura de ordem desses movimentos ordenados,
embora parcialmente desordenantes - em parte, pelo menos, porque as pessoas que se
encontram ai durante urn momento mms ou menos longo e cujas pniticas e trajetorias sao
parcialmente determinadas pelas determina,6es vinculadas a esses lugares, contribuem para
leva-los a deslocar-se por seus movimentos ou, mais exatamente, pelas transforma~6es a que
submetem a realidade ou a representar;ao das posi~6es ocupadas por elas e, em certos casos,
arrastadas em seu movimento. Isto e veilido tanto no caso em que os agentes "sobem" no
espa~o social ao lIenaltecer" sua posi~ao quanto no caso em que descem no espa~o social ao
"arrastarem" sua pasi,aa em seu decHnia (com as efeitos de debandada). Ve-se, de passagem,
que as medfaras mecanicas que se eabrigada a utilizar para falar de uma realidade que naa se
deixa facilmente nomear correm 0 risco de fazer esquecer que nao so a representa~ao dos
agentes em rela,aa aa futuro de sua propria pasi,aa e que depende do futuro abjetiva dessa
posi~ao, mas tambem a representa~ao dos outros agentes a respeito dessa posi~ao, contribui
para determinar a futuro abjetiva da pasi,aa considerada." De fata, a descri,aa adequada de
tal universo pressuporia urn questionamento, em todos os instantes, de todas as disposi~6es,

inclina~6es, propens6es ao realismo substancialista que estao inscritas nos modos de
pensamento correntes e na linguagem corrente, assim como nas expectativas correntes da
ciencia social, levada a redamar das classifica,6es estritas, das grupas com fronteiras bern
estabelecidas, bern definidas em seu nome - deve-se (pader) designar par pequena-burgues
urn pequeno-burgues - e em seu numero (sao apreciadas as enumera~6es precisas, nos minimos
detalhes, que fazem a "ciencia"). J4 Dita ista, sabretuda, para atrair, de antemaa, a indulgencia
relativa arodas as recaidas, talvez, provisoriamente ineviraveis, no modo de pensamento realista
que nao deixarao de aparecer na seqiiencia destas anaIises.

Assim, as posi~6es medias do campo social podem ser definidas sincronicamente como
situadas em uma regiao intennediana - caracterizada por sua indetennina~o relativa (primeira
dimensaa, vertical, do espa,a social), de urn au do autra das subcampas (segunda dimensaa,
horizontal), campo economico ou campo cultural- do campo das classes sociais, mas tambe.m
diacronicamente como se tivesse uma historia (que pode ser a historia coletiva dos ocupantes
sucessivas dessa pasi,aa) relativamente independente da historia das individuas que acupam
essa posi~ao em determinado momento ou, se preferirmos, uma trajetoria passada e futura,
urn passado e urn futuro. Esse futuro, isro e, 0 futuro coletivo que ela promete aseus ocupantes,
pode ser ora relativamente predeterminado, e como que mms au menDS favonivel, ou seja,
como se prornetesse, com uma certeza relativa, uma ascensao ou urn declinio mais ou menos
marcantes ou a estagna~ao, ora quase indeterminado, abeno.
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Entre as propriedades comuns a todos os ocupantes dessas posic;6es medias au

neutras, as mais caracteristicas sao, sem duvida, aquelas que se referem a eSSa

indeterminac;:ao estrutural: situadas a igual distancia dos dais palos extremos do campo

das classes sociais, em urn ponto media OU, melhar ainda, urn tugar neutra em que as

forc;as de atrac;ao e de repulsa se equilibram, os pequeno-burgueses tern de enfrentar,

incessantemente, alternativas eticas, esteticas ou politicas. partama, obrigados a levar

as operac;:6es mais correntes da existencia a ordem cia consciencia e das escolhas

estrategicas. Condenados, para sobreviver em seu universe de aspira<;ao, a "viver acima

de seus meios", portanto, a estar atentos e sensiveis, hipersensfveis, incessantemente,
aos mais insignificantes sinais da recep~ao concedida a representa~ao que fornecem,
eles estao expostos, sem cessar, a chamadas a ordem, recusas ou reprimendas destinadas
a rebaixar suas pretensoes e "coloca-Ios em seu devido lugar", portanto, sempre
desconfiados e promos a transformar a docilidade em agressividade. \
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No que concerne as posi~6es relativamente predeterminadas, pode-se assim
estabelecer a distin<;:ao entre posi~6es dec1inantes - tais como as de artesao ou pequeno
comerciante que conheceram uma importante diminui<;:ao numerica, correlata de urn rcipido
declinio economico e social - e posi~6es estaveis au ascendentes, por exemplo, as de
ernpregado de escrit6rio, quadro medio de administra~ao ou comerciario, que sofreram
apenas urn crescimento moderado, acompanhado por poucas mudan<;:as nas vantagens
economicas e sociais correlatas. 1s Por outro lado, em vez de maior indeterminac;ao de uma
regiiio de indetermina,ao, ou seja, principalmente do lado do polo culturaP' da classe
media, situam-se posi<;:6es ainda mal determinadas, tanto pelo presente que elas propoem
quanto pelo futuro bastante incerto e, por isso mesmo, bastante abertD, ou seja, arriscado
e, ao mesmo tempo, disperso, que elas prometem (por oposi,ao ao futuro garantido, embera
[echado, das posi,6es fortemente predeterminadas): essas posi,6es novas ou renovadas
surgiram das recentes transforma<;:6es da economia (e, em particular, do aumento da parte
que cabe, inclusive na produ,ao dos bens, ao trabalho simb6lico de produ,ao da necessidade
- acondicionamento, design, promo,ao, rela,6es publicas, marketing, publicidade, etc.)
ou foram, de alguma forma, "inventadas" e irnpostas por seus ocupantes que, para poder
vender os servi<;:os simb6licos que tinham para oferecer, deviam produzir a necessidade
deles entre os potenciais consumidores por uma arao simb6Jica - habitualmente designada
por eufemismos, tais como "trabalho social", "animac;ao cultural", etc. - tendente a impor
normas e necessidades, em particular, no dominio do estilo de vida e dos consumos
materiais au culturais.

Tudo se passa como se as propriedades sincronicas e diacronicas das posi<;:6es
estivessem ligadas par uma rela<;:ao estatistica bastante estreita as propriedades sincronicas
e diacronicas vinculadas aos individuos, ou seja, ao volume e aestrutura do capital que,
em determinado momento, comandam a posi~ao deles, assim como aevolu<;:ao no tempo
dessas duas propriedades que definem as trajetorias passadas e potenciais no espa,o social,
para que seja possivel caracterizar indiferentemente, como ja tern sido feito freqilentemente
ate aqui, as posic;6es pelas propriedades de seus ocupantes au a inverso. Isso pode ser
mostrado, como tern sido feito sem cessar, para as propriedades sincronicas - 0 volume e
a estrutura do capital estao ligados a posic;ao de maneira tao evidente que, em certos
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casos, poderiamos omitir de interrogar a relac;ao entre os ocupantes e a posic;ao, por urn
lado, e, por outro, os mecanismos atraves dos quais ela se realiza; no entanto, as classes
medias oferecern uma ocasiao particularmente favonivel de estabelece-Ia no caso das
propriedades diacronicas. Assim, somos reenviados ao ponto de partida desta analise, ou
seja, a rola,ao estabelecida pela observa,ao entre as grandes classes, cujas posi,oes sao
definidas por suas propriedades diacronicas, e certas propriedades individuais,
evidentemente, associadas ao tempo, tais como a idade - atraves da qual se exprime a
relac;ao com 0 passado (passado do sistema economico, no polo economico; passado do
sistema escolar, no polo cultural) e com 0 futuro - ou como a origem social, indicador
(imperfeito) da evoluc;ao do volume e da estrutura do patrimonio, assim como de uma
verdadeira relac;ao nao s6 com 0 passado e com 0 futuro, mas tamhem com as outras
classes sociais, enquanto lugares de onde se vern e para onde se vaiY

A peQuena burguesia em declinio

As posic;6es, cujo declinio numerico exprime 0 declinio economico, sao ocupadas
por individuos que, tanto em suas propriedades objetivas quanto em suas praticas e
opini6es, aparecem como que associados a urn passado ultrapassado. Situados na
extremidade do primeiro eixo, os artesaos e os pequenos comerciantes, relativamente
velhos em seu conjunto e pouco providos de capital escolar - possuem, no maximo, 0 CEP
ou 0 CAP -, manifestam, em todas as suas preferendas, disposic;6es regressivas que se
encontram, sem duvida, na origem de suas inclinac;6es repressivas, particularmente visiveis
em suas reac;6es a todos os sinais da ruptura com a ordem antiga, a comec;ar, evidentemente,
pela conduta dos jovens. E assim que, em reac;ao contra todas as inclinac;6es para 0

modernismo ou conforto ~ em seu entender, outros tantos abandonos laxistas -, suas
escolhas, em tudo 0 que concerne a arte de viver cotidiana, podem ser chamadas regressivas
por serem semelhantes as dos operarios, apesar de ser diferente 0 grau de imposic;ao pela
necessidade (oles dizem, por exemplo, que preferem urn interior asseado e limpo, faeii de
arrumar ou pratico). Do mesmo modo, em materia de musica e de canc;ao, eles orientam
se sistematicamente para as obras desclassificadas da cultura burguesa (tais como a
Arlesienne ou 0 Danubio azul) e, sobretudo, para os cantores mais fora de moda e, ao
mesmo tempo, mais tradicionais (por exempio, Guetary e Mariano).

Segundo uma l6gica - que e valida, tambem, para as outras posi,oes -, na subcategoria
mais ajustada em suas propriedades diacr6nicas de idade e de trajet6ria as propriedades
diacronicas da posic;ao, ou seja, a mais exatamente arientada no sentido da historia coletiva,
a mais disposta, portamo, a exprimir sua verdade objetiva e a anundar seu futuro, e que se
observam, no mais elevado grau de densidade e intensidade, as preferendas caracteristicas
da frac;ao em seu conjunto: assim, 0 conjunto (situado na parte superior do segundo eixo)
dos pequenos artesaos ou pequenos comerciantes que, na sua maioria, sao oriundos de
pequenos artesaos e de pequenos comerciantes, condenados - par falta de capital econ6mico
e, sobretudo, cultural, necessario para tentar uma reconversao - a manter-se, a qualquer
pre,o, na dire,ao de pequenas empresas, particularmente, amea,adas (lojas de alimenta,ao,
pequeno artesanato tradicional, etc.) e destinadas a desaparecer com eles - sao ainda mais
velhos que os outros - distinguewse por escolhas sistematicamente retrogradas do resto da

A Distin\3o 325



326

Vma padeira "exatamente na media"

A Sra. D., proprietaria de uma padaria ern Grenoble, orm aos 12 anos, [oi confiada aAssistencia
PUblica; permaneceu na escola ate os 14 aIlOS, sem ter obtido 0 CEP. 0 marido cornec;:ou por
trabalhar, anoite, em uma leiteria e, em seguida, durante 8 anos, em uma padaria; instalou-se por
cauta propria, ha doze anos. Afilha mais velha, 22, esta casada e emanipuladora de farmada. Eles
sao proprietarios de uma pequena padaria (corn apenas urn empregado) que, em breve, vaa
abandonar com a inten~o de comprar Dutro pequeno comercio que seja menDS subjugante, "menos
limitativo". Ha pOlleD, compraram no suburbia de Grenoble uma casa com salao, sala de jamar,
varios comodos, cozinha e banheiro, aleffi de urn grande quintal, tratado com muito esmero.

"Gosto muito que tuda esteja limpo"

Dentro de casa, tudo brilha, nao se encontra urn grao de poeira: "Nao estou me gabando,
mas gosto muito que tudo esteja limpo; entao, gosto muito de enfeitar minha casa, limpar
toda a poeira, talvez, de forma exagerada, porque afinal de contas, quando se fica em casa, nao
se faria outra coisa". A preocupac;ao em manter-se no que the parece ser 0 meio termo,
"exatamente na media", sem chamar a aten.;ao de forma exagerada, orienta todas as suas
afirmac;6es. Assim, a respeito da casa, ela dira que, em parte, e "0 fruto de nosso trabalho",
"uma recompensa", que "e boa, mas, mesmo assim, existem outras que sao melhores; digamos,
que e, evidentemente, razoavel C...); uma coisa realmente media, nem par isso deixo de sentir
orgulho; mesmo que ela fosse menos ampla, eu teria feito essa compra. Convem dizer 0

seguinte: ela esta exatamente na media, nao e do luxo,luxo, mas tambern nao e completamente
mediana". "Fomos criados de forma muito economica"; "do jeito que trabalhavamos, nao
havia tempo para gastar C...), nao havia tempo de sair; entao, a gente economiza pela for.;a das
coisas. Muitas vezes, cheguei a dizer: 'Ha quem tenha grana e tempo; no meu caso, tenho
grana, mas nao tenho tempo'; nao tern grac;a dizer isso, mas infelizmente essa e a verdade".

'~lgo entre 0 bastante moderno e 0 antigo"

A escolha da mobilia, da marca popular uvitan, levantou muitos "problemas". "Percorri
urn grande numero de lojas C...) para evitar qualquer equivoco C...); eu pretendia algo que, em
parte, combinasse com a minha idade, uma vez que tenho dificuldade em ver uma pessoa de
50 anos com moveis ultramodernos C...); pensei em escolher algo entre 0 muito moderno e 0

antigo". Ela preferiu "esperar 0 tempo necessario" para comprar a casa, em vez de fazer uma
"compra as cegas"; "ha quem consiga rapidamente uma casa; digamos que nao podiamos tirar
proveito dela, nessas circunstancias, nada servia ter uma casa. Esperamos alguns anos de
modo que pudemos comprar algo mais confortavel" .

"Nem dos mais vulgares, nem dos mais Hndos"

Os moveis do salao "nao sao dos mais vulgares, nem dos mais lindos: escolhi algo
classico". Grande banco estofado em cor cinza: "com esse tom, a gente pode sentar-se a
vontade", "sem restric;6es" Csem medo de suja-lo) "e nao deixa de ficar bern". Ela teve de
fazer sozinha todas essas escolhas porque 0 marido nao tinha tempo, nem vontade de
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acompanha-la: "Ele nao estava nem ai e disse-me: 'fa<;-a 0 que voce quiser"'. Ela pos-se a
procura de algo "que combinasse com 0 estilo dos comodos; nao acho que seja muito qualificada
no assumo, mas se deve respeitar, em parte, 0 estilo nos comodos".

'l\gora, estas coisas tern valor porque tudo esta !impo"

Nas paredes, urn quadro oferecido pelo cunhado e outro que ela comprou de urn "pintor
de tela". 'l\precio muito a pintura, mas nao tenho recursos para isso." Ela pensa que tambem
gostaria, talvez, de escutar discos, mas nem pode imaginar que venha a fazer uma compra
dessas. A preocupa<;-ao em evitar qualquer desperdicio e 0 senso da poupan<;-a levaram-na a
"recuperar" bibelos para sua casa. "Tenho urn montao de bugigangas que recupero; trata-se
de coisas que encontrei no sotao de tias, tios, de coisas que fui enfeitando. Essas coisas tern,
agora, valor porque tudo esta limpo (...); na epoca em que as recuperei ninguem se dignaria
abaixar-se para apanha-las porque estavam demasiado sujas."

"Detesto usar muitas coisas, ao mesmo tempo"

Ela gosta da decora<;-ao de sua casa; se dispusesse de dinheiro, ela preferiria "comprar
urn movel ou algo para a casa", por exemplo, cortinas ou urn tapete que poderiam ser
"guardados por muito tempo", em vez de urn vestido que, no ano seguinte, estara "fora de
moda" ou de uma joia que nao usara. "Ha pessoas que sao muito elegantes, que compram
muitas coisas. No que me diz respeito, nao tenho essa necessidade porque, aflnal de comas,
as vezes, a gente ate compra coisas que nunca chega a usar. Nem se sabe a razao por que tais
coisas nos agradaram; e, de urn dia para 0 outro, deixam de nos agradar. Por exemplo,
sapatos: basta que machuquem os pes; a gente usa durante a metade de urn dia ou, ate
mesmo, por uma hora e, em seguida, diz 'simo dor nos pes, bolas!, vou tira-Ios' e depois
flcam na caixa. Tenho a certeza de que nao sou a (mica". Ela "gosta de joias verdadeiras", de
"j6ias de ouro", mas nao tern costume de usar as suas. "Detesto usar muitas coisas, ao
mesmo tempo, pegar todas as minhas joias; alguem ira comentar: 'Reparem, ela esta usanda
todas as suas joias'; detesto exibir todos os meus objetos de valor, se e que se pode chamar
isso assim."

''Arrumar-se urn pouco, sem mais"

Para as roupas, "nunca paga caro": "nao sou daquelas que gastam muito em pe<;-as de
vestuario". De qualquer maneira, "a moda muda toda a hora; (...) par mais que fa<;-a, ninguem
estani na moda, se for por ai". Assim, ela procura, de preferencia, roupas "classicas". Hesita
em aceitar convite para casamento: "isso nada significa para mim porque se deve comprar
coisas caras que, aflnal de contas, sao usadas, praticamente, uma so vez". De tempos em
tempos, vai ao salao de caheleireiro e isso e, para ela, uma "chatice": enecessario "arrumar-se
urn pouco, sem mais". Tendo passado a infancia na zona rural, "nao era costume flcar diante
do espelho e se maquiar". No cotidiano, a Sra. D. nao passa muito tempo na cozinha porque
eles sao apenas dois; no entanto, quando ha outras pessoas, ela "gosta muito de preparar
coisas classicas", do tipo quiche Lorraine, batata gratinada, assados de todo 0 genero, tomates
recheados.
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''l\.queles que jogam tudo pela janela"

Efa entende-se muira bern com aqueles que tern "g05tos semelhantes" aos seus, preza
"relacionar-se com pessoas honestas". "Bastante parcimoniosa, sem ser, digarnos, pac-dura"
("de qualquer modo, a gente detesta 0 desperdicio"), ela pensa que nao poderia se entender
com pessoas que, ao camraria, "jogam tudo pela janela". Compreende dificilmente aqueles que,
"para falar de uma [anna vulgar, ;comem 0 pao que 0 diabo amassou; no entanto, quanto mais
ganham, roais gastarn (...). Nero sempre sao as mais ricos que nao se privam de certas coisas;
muitas vezes, sao as pessoas cia c1asse media que, no fundo, querem tudo: tern vomade de
bolos, bebem born vinho quando Ihes apetece e se nae conseguem pagar, mandam anotar no rol
das dividas". Ela inclui na mesma condenayao aqueles que nao sabem "controlar seu on;amento"
e, no final do mes, pedem que as despesas sejam anotadas em sua conta a fim de paga~las mais
tarde; mesmo sem designa~los explicitamente. ela referia-se, sem duvida, aos operarios.

"Os programas divertidos em que nao se tern de refletir demais"

Nao foi a uma sala de cinema, "pelo menos, ha dez anos"; nao tern tempo para ler as
jornais diarios, nem os semamlrios, tais como Match ou lours de France - revistas que, as
vezes, os clientes esquecem na padaria: "urn grande numero de paginas para mostrar
praticamente nada e muitos anuncios". Ela assiste urn poueo a televisao, mas "nao demais",
sobretudo, no domingo, e nunca depois das dez horas da noite; nao e uma "fanatica da TV",
"aprecia as programas divertidos" em que "nao se tern de refletir demais", em particular, os
programas de variedades com a condi~ao de que 0 diretor nao tente "fazer as coisas bern
demais": "com 0 decorrer do tempo, acho que, ate mesmo, os programas de variedades se
empenham demais para parecer bern; ora, 0 clclssico era melhor. Rejeita qualquer busca
formal, detestando as programas de Averty: "Detesto absolutamente essas coisas totalmente
reconadas. ve-se uma cabe~a, urn nariz, uma perna. Acho isso uma estupidez; certamente,
devo pertencer a escola antiga C..•). Ve-se urn cantor que e alto, com tres metros de altura;
em seguida, aparecem bra~os com dais metros de largura - voce acha isso divertido? Ah, eu
detesto, e algo estupido, nao vejo onde esta 0 interesse em deformar as coisas". Ao contrario,
ela gosta de assistir a urn cantor "classico", ou seja, "urn cantor que canta, canta normalmente,
com urn tamanho normal e que nao esteja defarmado".

"Meu marido detesta os hoteis"

Todos os anos, eles tiram quinze dias ou tres semanas de ferias em urn reboque move!;
ja estiveram duas ou tres vezes em urn campingna Cote d'Azure, ultimamente, a beira de urn
lago na regiao de Grenoble. Antes de adquirirem 0 reboque, eles nao tiravam ferias: 0 marido
"detesta absolutameme os hoteis e os restaurantes". Durante as ferias, 0 marido joga, quase
todo 0 tempo, as esferas e cartas; alias, tern "facilidade de travar amizade". Quanto a ela,
detesta ficar sem fazer nada de utH; assim, descansae faz trico ou tapec;aria: "e urn passatempo
agradavel; 0 tempo passa mais depressa". Vao urn pouco apraia e tomam 0 aperitivo com
amigos. Fora das ferias, as obriga~6es do trabalho impedem que eles passaro sair; 0 marido
trabalha no domingo, anoite, a partir das 21 horas, 0 que 0 obriga a dormir na parte da tarde.
No miximo, conseguem sair "uma vez por ano, na segunda-feira de Pascoa ou de Pentecostes;
par ser feriado, a gente fechava a padaria no domingo e na segunda~feira".
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fra<;:ao em que se ccnta uma boa parte de artesaos modernos (eletricistas, mecanicos, etc.),

detentores do BEPC au, ate meSilla, do bac que - sobretudo, se forem jovens e parisienses 

estao muita pr6ximos dos tecnicos em suas escolhas eticas e esteticas (e, sem duvida,
politicas).l8 Convencidos de que ficam devendo sua posi,ao, amea,ada por todos os vexames
do tempo, a uma vida "simples", "se-ria" e "honesta", as pequeno-burgueses em declinio

exprimem, em todos as dominios, as preferencias mais austeras e, tambe-m, mais tradicionais
(fazendo incidir sua escolha em urn interior caprichado e chissico, no amigo consciencioso e
ponderado, nas refei<;6es segundo a tradi<;ao francesa, nos pintores mais canonicos, tais

como Rafael, Da Vinci, Watteau e, como ja vimas, nos cantares cuja consagra~ao e mais
antiga, par exemplo, Edith Piaf, Mariano e Guetary). Suas recusas que exprimem 0

ressentimento contra a nova moral, sua pretensao espalhafatosa, seu laxismo em materia de
economia - com 0 recurso ao credito ~, de educa~ao ou de sexualidade, nao sao menos
significativos: rejeitando os componentes mais caracteristicos do estilo de vida caw aos
operirios (como a qualidade de boa vida), eles excluem sistematicamente todas as virtudes
em que se reconhecem os membros das novas profiss6es (artista, divertido, distinto,
requintado) e os gostos "modernistas" que estes se comprazem a exibir (nuncacitam Picasso
- ora, sabe-se que este pintor e urn dos alvos do ressentimento pequeno-burgues contra os
artistas -, tampouco os representantes exemplares do novo estilo de vida dos jovens, tais
como Fran,oise Hardy ou Johnny Halliday). Dimensao de urn ethos do "consciencioso" que,
em tadas as coisas, lhes faz reconhecer os valores do trabalho, da ordem, do rigor e da
minucia, sua estetica do "caprichado" nao se confunde com 0 gosto do "s6brio", freqiiente
entre os operarios au os membros da pequena burguesia de promo~ao que orienta a
preocupa,ao de passar despercebidos (e, tambem, apesar de assumir urn sentido
completamente diferente, na antiga burguesia que, por urn luxo discreto, afirma sua rejei~ao

das audicias "pretensiosas" ou "vulgares" da nova burguesia, pequena e grande); mas ela
opoe-se, sobretudo, ao gosto "liberado" da nova pequena burguesia e a suas "fantasias"
chamativas de butique de vanguarda e de cabeleireiro "unissex".

A peQuena burguesia de execu~ao

Situados em posi,ao central, do ponto de vista da estrulUra do capital, os membras
da pequena burguesia de execuc;ao apresentam, no mais elevado grau, os trac;os - evocados
no comec;o - que os transformam na realiza~ao mais acabada da pequena burguesia, tais
como 0 culto do esfor~o autodidata e 0 gosto par todas as atividades, cujo aspecto comum
consiste em exigir, sobretudo, tempo e boa vontade cultural (par exemplo, as cole,6es).l9
Tratando-se de tal popula~ao intermediaria, e possivel mostrar em que aspecto ela se
distingue das frac;oes vizinhas e, ao mesmo tempo, de que maneira seus membros se
distribuem, no que concerne as propriedades diacr6nicas, desde as mais velhos - e,
especialmente, aqueles que, de origem burguesa ou pequeno-burguesa, estao muito
pr6ximos, em suas escolhas eticas e esteticas, da frac;ao mais regressiva da pequena
burguesia em dec1inio - ate os mais jovens que, sobretudo, ao serem detentores de diplomas
escolares elevados, aparentam-se aos membros em ascensao da nova pequena burguesia.
Tudo se passa como se a disposi~ao fundamental, caracteristica da fra~ao em seu conjunto,
se transformasse sistematicamente em func;ao da idade e da origem social, indo desde urn
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progressismo otimista entre os jovens em ascensao, ate urn conservadorismo pessimista e
regressivo entre os mais velhos.

Entre as profiss6es mais recentes que prop6em 0 futuro mais seguro, tais como
quadros medios e empregados de escrit6rio - e, de forma especial, aqueles que sao oriundos
das classes populares e possuem apenas diplomas escolares medios (BEPC ou bac) - e que
se encontram, sob a forma mais acabada, as disposi~6es asceticas e a devo~ao a cultura,
associadas a ambi<;:ao de prolongar, por acumulo cultural, uma ascensao que se tornou
possivel por urn pequeno acumulo infcial de capital cultural. Destinados a urn progresso
progressivo por urn esfor,o de educa,ao, eles sao levados naturalmente, por urn lado, a
uma visao de mundo progressista, baseada na fe nas luzes da instru,ao e da inteligencia,
e, por outro, a urn reformismo atenuado que visaria dar a cada urn segundo seus meritos
escolares. Alem de serem tributarios da educa<;:ao em rela<;:ao a tudo 0 que tern e esperarem
dela tudo aquilo que aspiram obter, eles encontram-se, muitas vezes, em uma rela<;:ao que
ea da execu~ao aconcep~ao com os quadros superiores, redatores das instru~6es que eles
aplicam, autores dos pianos que eles poem em a,ao e dos compendios que eles utilizam;
por isso mesmo, tendem a identificar as hierarquias com diferen~as de competencia ou,
mais simplesmente, de diplomas escolares. Tanto mais que, muitas vezes, aqueles que
sairam da posi<;:ao esbarram nos limites - por exemplo, a ignonlncia da algebra - erguidos,
arbitrariamente, asua frente pelas barreiras escolares, fora de qualquer necessidade tecnica
que, realmente, estivesse inscrita no exercicio da fun<;:ao. Compreende-se que eles se
distingam da pequena burguesia em decHnio no sentido em que associam a determinados
tra~os do ethos popular - tais como 0 gosto pelas refei<;:6es sem cerim6nia e por amigos
boas-vidas ou divertidos - alias, tra<;:os que os caracterizam propriamente falando, tratando
se de marcas de apego avalores asceticos - tais como a escolha de urn amigo consciencioso
au instruido, au preferencia por roupas s6brias e corretas - sem falar de todos as indidos
de uma boa vontade cultural tao intensa quanto desarmada: levados a tarefas que, antes
de mais nada, exigem precisao, rigor, seriedade, em poucas palavras, boa vontade e
dedfca,ao, alem de serem mais ricos em boa vontade cultural que em capital cultural, eles
orientam suas "preferencias"20 para obras tipicamente "medias", tais como a Dan~a do
sabre ou Utrillo, compram as m6veis nas grande lojas e apreciam os interiores asseados e
limpos, Hceis de arrumar, escolhem Aznavour, Petula Clark ou Johnny Halliday e
interessam-se muito pela fotografia e pelo cinema.21

Esta boa vontade cultural pura e esvaziada, inteiramente definida pelos imperativos
da ascensao, tern seu equivalente no plano da moral: por oposi<;:ao ao rigorismo repressivo
das fra<;:6es em decHnio que, tendo por prindpio 0 ressentimento associado a regressao
social, parece ter como unica finalidade a de proporcionar aqueles que tern apenas urn.
passado a satisfa~ao de condenar aqueles que tern urn futuro, ou seja, em primeiro lugar,
as jovens, 0 rigorismo ascetico das fra<;:6es em ascensao que, muitas vezes, se associa a urn
progressismo prudente em poHtica e, antes de rnais nada, 0 principia de uma disciplina
que 0 individuo se imp6e e aos seus, alem de estar totalmente subordinada aascensao
social: pode-se ver a prova disso no fato de que os pequeno-burgueses em ascensao que,
habitualmente, se mostram muito mais rigorosos que as outras classes - em particular,
em tudo 0 que diz respeito it educa,ao dos filhos, seu trabalho, suas saidas e leituras, sua
sexualidade, etc. - podem mostrar-se, sem contradi~ao, muito menos rigorosos que a
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moral dominante e as fra~6es da classe dominante mais vinculadas a esta moral que a
transformam em uma "questao de prindpios" sempre que as praticas consideradas, tais
como 0 aborto ou 0 acesso dos adolescentes aos contraceptivos, podem ser colocadas a
servi<;o da ascensao. E, segundo a mesma 16gica, pode-se compreender que os pequeno
burgueses em ascensao tenham tendenda a deslizar do ascetismo otimista para urn
pessimismo repressor amedida que avan~am em idade e que se desencanta 0 futuro que
justificaria seus esfor~os e sacrificios.

Assim, entre as faixas etarias, e possivel observar diferen~as mais marcantes nos
quadros medias e empregados que no seio das outras fra~6es de dasse, sempre que as
quest6es formuladas oferecem uma oportunidade para que as disposi~6es repressivas se
exprimam ~ por exemplo, a parcela dos membros desta fra~ao que recha~am a ideia de
que os professores nao sao suficientemente severos passa de 36,2% para 29,0% e 26,4%
quando se vai das pessoas com idade inferior a 35 anos para as pessoas com idade
compreendida entre 35 e 50 anos e para aquelas cuja idade e superior a 50 anos; do
mesmo modo, a parcela daqueles que julgam que os professores fazem politica demais
passa de 44,6% para 47,6% e 60,4% em rela<;ao as mesmas faixas etarias (cf. IFOp,
Attitude al'egard des enseignants, mars 1970, analise secundaria).

Toda a existencia do pequeno-burgues ascendente e antecipa~ao de urn futuro que,
na maior parte das vezes, sera vivido apenas por procura~ao, por intermedio dos filhos,
para quem ele "transfere, como se diz, suas ambi~6es". Especie de proje~ao imaginaria de
sua trajet6ria passada, 0 futuro "sonhado por eIe para os filhos" e no qual se projeta
desesperadamente, engole seu presente. Por estar destinado as estrategias em varias
gera~6es, que se imp6em sempre que 0 prazo de acesso ao bern cobic;ado excede as limites
de uma vida humana, ele e 0 homem do prazer e do presente adiados, a serem
experimentados mais tarde: "quando houver tempo", "com 0 pagamenta da ultima
quitac;ao", "na conclusao dos estudos", "quando os filhos forem maiores" ou "ao atingir a
aposentadoria". Ou seja, quase sempre, quando for tarde demais, depois de feito CfI,dito
de sua vida e ja sem tempo para recuperar suas reservas e com necessidade, como se diz,
de "reduzir suas pretensoes" ou, melhor ainda, de "renunciar'. Nao h:i reparac;ao para urn
presente perdido. Sobretudo, quando acaba par aparecer - por exemplo, com a ruptura da
rela<;ao de identifica<;ao com os filhos - a despropor<;ao entre as satisfa<;6es e os sacrifidos
que desapossa de seu sentido, retrospectivamente, urn passado inteiramente definido por
sua tensao para a futuro. A tais pardmoniosos que deram tudo sem reservas, a tais avaros
de si mesmos que, por urn cumulo de generosidade egoista ou de egoisrno generoso,
sacrificaram-se totalrnente ao alter ego que haviam esperado ser, seja em primeira pessoa,
elevando-se na hierarquia social, seja por intermedio de urn substituto modelado asua
imagem - 0 filho para 0 qual "haviam feito tudo" e que "lhes deve tudo" -, resta apenas 0

ressentimento que as havia obcecado sempre, em estado de virtualidade, sob a forma do
medo de se tornarem otarios de urn mundo social que lhes exige tanto.

Tendo atingido 0 topo de sua corrida, mediante urn longo e lenta esfor<;o, no
momento do balan<;o, os mais antigos dos quadros medios e empregados, sentindo-se
amea<;ados em seus valores e em sua pr6pria concep<;ao do oficio pela chegada das gera<;6es
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mais escolarizadas e portadoras de urn novo ethos, estao inclinados - como edemonstrado
pela analise das correspondencias que os situa muiro perto dos pequenos artesaos e
comerciantes tradicionais - a disposi<;6es conservadoras, tanto no plano da estetica e da
etica quanto no plano politico. Para conseguir sua desforra, bastar-Ihe-ia situar-se em seu
terreno de predile~ao, 0 da moral, transformar sua necessidade em virtude, erigir sua
moral particular em moral universal, tao perfeitamente conforme a ideia comum da moral.
Alem da moral de seu interesse, como todo 0 mundo, eles tern interesse pela moral: para
esses denunciadores dos privilegios, a moralidade e 0 unico diploma que da direito a
todos os privilegios. a ressentimento conduz, muitas vezes, a tomadas de posi~ao politicas
fundamentalmente ambiguas em que a fidelidade verbal as convic<;6es passadas serve de
mascara ao desencantamento presente quando, aindigna~ao moral, ela nega simplesmente
os meios de se exprimir na impecabilidade subjetiva e objetiva; e 0 anarquismo humanista
e urn pouco lamuriento que, em alguns velhos boemios cabeludos, pode prolongar-se para
alem da adolescencia torna-se, muito facilmente com a idade, no niilismo fascistizante,
confinado no remoer e na rumina~ao dos escandalos e complos.

Assim, ao descrevermos uma forma, entre outras, cia evolU<;:ao das disposi<;:oes
poHticas, ou seja, aquela que conduz as empregados e os quadros medios a adotar, ao
avan<;:arem em idade, posi<;:oes mais semelhames as dos pequenos comerciantes e,
sobretudo, dos pequenos artesaos em declinio do que as dos membros mais jovens de
sua propria classe, pretendiamos indicar - contra a tendencia tipicamente conservadora
que estabelecia uma relac;:ao trans~historica entre 0 envelhecimento biologico
(implicitameme associado a urn progresso em sabedoria e razao) e a evoluc;:ao para 0

conservadorismo - que as mudanc;:as de disposic;:ao e de posic;:ao poHticas nao mantern
uma relac;:ao aparente com a idade a nao ser por intermedio das mudanc;:as de posic;:ao
social que se realizam no tempo; alem disso, existem tamas formas de evoluc;:ao das
opinioes politicas quamas sao as formas de envelhecimento social, ou seja, de trajet6rias
sociais. A ideologia conservadora que apresenta a relac;:ao emre a evolw;:ao para 0

conservadorismo e 0 envelhecimemo como uma lei antropologica e, nesta relac;:ao,
encomra a melhor justificativa de sua representac;:ao pessimista e desiludida das ideologias
e dos ide610gos revolucionarios, exibe todas as aparencias: considerando que, para
simplificar, as inumecaveis formas de envelhecimento social que se oferecern a
adolescentes pequeno-burgueses ou burgueses - os unicos a serem levados em
considerac;:ao pela ideologia - podem ser distribuidas em duas grandes classes,
correspondendo grosso modo ao sucesso social ou ao fracasso, por urn lado, e, por outro,
que essas duas classes de trajet6rias conduzem, por vias diferentes, a disposic;:6es
conservadoras - bastante diferentes, e claro, em sua modalidade -, ve-se que basta ignorar
as variedades da ideologia e os principios sociais de variac;:ao da rela<;:ao entre 0

envelhecimento ideol6gico e 0 envelhecimento social para transformar uma relac;:ao
estatistica sociologicamente inteligivel em lei natural.

Situados no lado oposto dos precedentes, do ponto de vista da idade e da trajet6ria,
os mais instruidos da gerac;:.ao mais jovem dos quadros medios e dos tecnicos 22 - e,
sobretudo, dos professores primarios - aproximam-se da nova pequena burguesia, em
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especial, por sua competencia e por suas preferencias em materia de cultura legitima
(citam, nas mesmas propot<;oes, a Arte da fuga, as Quatm Esta~6es, a Pequena serenata
noturna, 0 Cravo bem temperado, mas, com maior freqiiencia, a Dan~a do sabre, a Raps6dia
hungara, a Rhapsody in Blue e, com menor frequencia, A aianp e os sortiJegios). Todavia,
permanecem afastados dela - e tanto mais quanto menor tiver sido 0 perfodo de sua
exposi\ao ao novo modo de gera\ao escolar, no que concerne mais diretamente aarte de
viver cotidiana: assim, tratando-se do amigo ideal, descrito pela nova pequena burguesia,
de preferencia, como dina-mico, requintado, distinto e artista, eles estao mais inclinados a
dize-lo como boa vida, consciencioso, sociavel, e evocam a qualidade de artista
simplesmente porque esta constitui, sem duvida, a unica dimensao dos valores burgueses
que os pequeno-burgueses asceticos podem julgar aceitavel em razao do valor atribuido
par eles a cultura legitimaY

A nova peQuena burguesia

Como e bern visivel neste caso, as diferen\as de idade marcam - e, cada vez mais, a
medida que nos aproximamos do polo cultural - diferen,as no modo de gera,ao escolar,
portanto, diferen,as de gera,ao definidas na e pela rela,ao com 0 sistema escolar: os mais
diplomados da jovem gera,ao dos quadros medios ou empregados (na maioria, oriundos
das classes populares ou medias) tern em comum com as membros das novas profissoes
e sobretudo, veremos mais adiante, com aqueles que nao sao oriundos da burguesia 
uma rela\ao com a cultura e, pelo menos, parcialmente, com 0 mundo social que encontra
seu fundamento em uma trajet6ria interrompida e no esfor\o para prolonga-la ou
restabelece-Ia. Eassim que, conforme ja vimos, as novas profissoes sao 0 espa\o de
predile,ao, por urn lado, de todos aqueles que, do sistema escolar, nao obtiveram os
diplomas que lhes permitiriam reivindicar, com sucesso, as posi\oes estabelecidas as quais
eram destinados por sua posi,ao social de origem e, por outro, daqueles que, a partir de
seus diplomas, nao obtiveram tudo aquilo que se sentiam no direito de esperar por
referencia a urn estado anterior da rela\ao entre os diplomas e as posi\oes.

Aqui, ainda, a descri\ao completa das posi\6es contem uma descri\aa 
implicitamente, normativa - daqueles que estao predispostos a ocupa-Ias e serem bem
sucedidos, ou seja, mais precisamente, uma descri\ao das media\6es atraves das quais se
realiza 0 ajuste as posi\6es das disposi\oes associadas a trajet6rias; em resumo, tudo 0

que, habitualmente, se oculta sob 0 terma "voca\ao". Ve-se imediatamente que, em razao
de sua indetermina\ao atual e potencial, certas posi\oes - que nao oferecern qualquer
garantia, mas tambem nao reivindicam, ao contnirio,qualquer garantia; que nao exigem
qualquer direito de ingresso, ainda menos, estritamente escolar, mas permitem esperar os
mais elevados lucros para 0 capital cultural nao certificado; que nao garantem urn futuro
seguro (do tipo daquele que e oferecido pelas profissoes bern estabelecidas) sem excluirem
nenhum, nem que se tratasse dos mais ambiciosos - estao antecipadamente ajustadas as
disposi,oes tipicas tanto dos individuos em declinio, dotados de urn elevado capital cultural
imperfeitamente convertido em capital escolar, quanta das individuos em ascensao que
nao haviam obtido todo 0 capital escolar que, na falta de capital social, e necessaria para
escapar as mais limitadas das posi\oes medias. Em primeiro lugar, a propensao ou a
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Vma enfermeira que "vive com paixao"

Elisabeth E, 25, passou 0 bac se<;ao filosofia e, em seguida, concluiu 0 curso de
enfermagem; nos ultimos quatro anos, tern sido enfermeira nos hospital da Cite
universitaria de Paris. 0 pai era funcionario publico e a mae empregada nos PTr
[Correjos]. Vive sozinha em urn quarto-sala com uma pequena entrada, sem m6veis_
nada de mesa, cadeiras au prateleiras - tudo esta no chao: colcha.o, toea-discos, Bvros.
Nas paredes, urn cartaz de Dario Fo sobre a guerra do Chile, comprado par ocasiao de
urn sarau de poemas e de can~6es chilenas na Cite internationale; Dutro cartaz sabre
uma pe<;a de Yeats "muito linda"; a fotografia do filme Aphrodite Child "bastante
comovente"; a fotografia do sobrinho; urn espelho laranja "bastante funcional"; urn grande
painel de cor purpura com toda uma serie de colares feitos de conchas, perolas, esmaltes,
sementes, etc., confeccionados, em parte, por ela propria. Nao tern inten~ao de comprar
moveis: "nao vou dizer que as detesto, mas eporque naa as possuo, naa me parece que
seja alga realmente essencial; confesso que naa e muita prarica para as pessoas que
convido para jantar, mas, no fim das contas, ereie que issa naa eimportante". Seu carro,
urn Renault 2 CV, foi comprado em segunda mao por "urn pre<;o camarada" i madrinha;
a toea-discos comprado, quando estava em premiere, com 0 "primeiro sahhio do emprego,
as quintas-feiras, em urn Centro ao ar livre" nao esta "adaptado" para a musica classica
e os discos estao "muitissimo estragados".

"Gosto muito de criar algo"

Preocupada em exprimir sua personalidade, ela aproveita todas as oportunidades
para "eriar" algo por si mesma: "aprecio muito desenhar (...); na familia, houve sempre
quem desenhasse - minha irma desenha, meu pai desenhou, sempre houve quem
desenhasse (...)". Faz, sobretudo, retratos monocromos de pessoas conhecidas, de
maneira epis6dica: IIgosto muito da cor; mas, para mim, nao e isso 0 que eimportante
no desenho"; 0 que conta mais IISaO as curvas e depois... finalmente, a expressao, captar
a expressao de alguem (...); 0 prazer encontra-se no momento em que fa<;o 0 desenho;
depois, isso deixa de ter importancia". Aprendeu a fazer esmaltes, em primeiro lugar,
nos livros; a tia oferecera-lhe urn forno para esmaltes quando ela tinha 15 anos; em
seguida, fez esmaltes com a irma e amigos em uma Casa de jovens.

'~s pessoas que vivem de forma mesquinha"

Sem maquiagem, tendo aplieado apenas uma base invisivel, os cabelos curtos e
claros, ela aprecia encontrar nos amigos, "em primeiro lugar, a alegria: gosto muito de
pessoas saudaveis, felizes com a vida"; "gosto muito das pessoas que se sentem bern
com elas mesmas, talvez, porque nem sempre estou bern comigo mesma. Creio que a
motivo para viver, de fato, e poder esperar sempre algo, nada aceitar como definitivo
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(...). Detesto absolutamente certas pessoas que nao consigo aceitar, que me parecem...
esvaziadas, ou seja, enfadonhas, destituidas de gosto, de paixao, propriamente falando, nao
de paixao ja que se trata de uma palavra urn pouco fone demals, mas de vontade; tenho a
impressao de que nada sentem, vivem de forma mesquinha, nem chegam a viver, estao
completamente prisioneiras de seu meio circundante, sem sair dele, sem ter consciencia de
que e possivel sair; conhe~o urn grande numero dessas pessoas entre meus doentes, entre
meus colegas de trabalho; pessoas que, talvez, sejam demasiado dependentes das satisfa,6es
materials, do que a sodedade pode oferecer-lhes no aspecto material (...). Nao posso dizer
que as detesto, mas nao me interesso par elas; elas nao despertam meu interesse".

<lFazer algo com 0 corpo"

Dedica uma especie de culto anatureza, a IItudo 0 que e natural nas pessoas, na
rua" e aprecia "a natureza em Paris, os bosques, as flores". Fez expressao corporal durante
todo 0 ano com 0 teatro de Montreuil: "gosto muito de fazer algo com 0 corpo (...), de
fazer movimentos que nao sejam fon;:osamente teatrais, que sao a expressao do corpo".
Para as ferias, evita as campings "agora, demasiado organizados, tornaram-se
praticamente hoteis". Nao consegue ficar mais de uma semana a beira-mar "sem nada
para fazer": "ir na praia, tamar urn bronze, nadar se for 0 caso, mas ao cabo de dois dias
sinto-me enfarada". Tern viajado de carona para a Grecia, Italia e ilhas Baleares: "Gosto
muito de viajar desta forma para conhecer coisas diferentes do que fac;:o durante 0 ano,
urn estilo de vida diferente (...); existe, tambem, 0 fato de viver urn pouco na inseguran,a,
e muito excitante e, depois, 0 fato de poder conhecer pessoas diferentes, de poder se
comunicar". No ana passado, fez urn estagio de restaurac;:ao de uma abadia no Rouergue
e, durante 0 ano, participa de escava~6es com uma equipe arqueo16gica em Eure-et
Loir; ao mesmo tempo, tern cursos de quinze em quinze dias, as quartas-feiras, na Ecole
pratique des hautes etudes para "ter urn pouco de teoria" ("mesmo assim, e interessante
ter no,6es de hist6ria e arqueologia").

"Escolhia-se urn tema, discutia-se e, em seguida, criava-se algo"

Durante tres anos, fez tambem teatro com amigos em Bois-d'Arcy (na regiao
parisiense); juntos, "fizerarn urn grande numero de espetaculos-poesia, em particular,
urn espetaculo-poesia sobre Boris Vian em uma tentativa para levar as pessoas a descobrir
este autor" . Eles proprios elaboraram tambem espetaculos: "Escolhia-se urn tema,
discutia-se e, em seguida, criava-se algo"; "mas, os participantes desse grupo eram
demasiado jovens e esse foi 0 motivo do fracasso do projeto; todo a mundo foi embora,
cada urn para seu lado, em seguida, 0 bace depois nunca rnais voltamos a nos encontrar".
De tempos em tempos, com uma amiga, faz ainda teatro, "pequenas coisas, a gente faz
isso para nos mesmas" ("nunca me passou pela cabec;:a fazer carreira profissional nessa
atividade; trata-se de urn passatempo").
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"Nao yOU por ser mais barato"

Vai freqiientemente ao teatro, por periodos: assistiu aCaverna de Ali Baba, no
teatro da Cite universitaria, espetaculo apresentado por "uma companhia do Theatre
oblique, se nao me engano, fai born"; e Daria Fo na sala Gemier, "era muito critico,
mas elaborado sob a forma de hist6rias relatadas as pessoas, foi muito born". Vai
assistir a espetaculas cuja ingresso nao seja caro: "Nao yOU por ser mais barato; no
entanto, digamos que, na Cite, existem excelentes espetaculos, cujo ingresso e acessivel
C... ); evidentemente, nao e muito confortavel, mas, afinal de contas, passa-se urn
momento agradavel e nao e demasiado caro: cerca de 10 F (...). Depois, em geral,
voltamos aqui ou vamos acasa de uma amiga, discute~se a pe~a quando se tern vontade
de opinar a respeito". Esteve na Comedie fram;aise quando era mais jovem e deixou
de freqiientar essa sala: "isso nunca me desagradou, mas tambem nao se trata do
teatro que corresponda ao meu desejo. E. mesma assim, urn teatm muito classico,
mas, afinal de contas, nao conhe<;o muito bern". Em rela<;ao ao teatto de bulevat, "nao
e teatto (...), 0 teatro e algo que permite mobilizat as pessoas: participa<;ao de quem
representa e de quem assiste C... ); 0 teatm de bulevar e completamente inutil; nem sei
mesmo se as pessoas conseguem distrair-se porque, afinal de contas, elas reveem suas
vidas, veem 0 que se passa em suas vidas, isso nao ajuda a se descontrair; ora, 0 teatro
e feito para sonhar, para inventar",

"Boris Vian e urn grande numero de coisas a seu respeito"

Tern muito apre~o pela musica classica, em particular, Bach e Beethoven: ela
escuta sem patar os discos de Felix Leclerc, Leo Ferre, Jacques BreI, 0 "grande amor"
de seus quinze anos C"e a unieo cantor que continuo apreciando ha varias anos"),
Brassens: "detesto absolutamente Sheila, isso nao emusica, mas comercio, apio; eo
genero de coisas que detesto"; apesar de detesta-lo, "talvez, por causa da educa<;ao"
porque sua familia 0 detestava absolutamente, ela julga que, "mesmo assim, existe
algo em Johnny Halliday", aprecia 0 Pink Floyd, de quem possui urn disco, mas
"superficialmente" ,

Alem de Le Monde - quando tern tempo, mas e diffcH encontrar tempo
disponivel - Ie, com regulatidade, as criticas de Le Nouvel Observateur e Le Canard
enchaine, Fazia outras leituras quando estava no Hceu, Ie romances Crecentemente,
"urn livro sobre 0 Nepal de Hans Suyin"), todos os romances de Fran<;oise Sagan,
"Boris Vian e urn grande numero de coisas a seu respeito", aprecia "descobrir urn
autor" e, sobretudo, "mergulhar em urn livro e dizer para si mesma que esta lendo urn
livro apaixonante". Ela gosta de Van Gogh (visitou a exposi<;ao do Petit Palais), Goya,
Buffet, "tudo a que e em extensao", 0 impressionismo: "trata-se de uma visao muito
mais profunda que urn objeto concreto (...); tem-se realmente a impressao de captar a
impressao de alguem que viu algo e 0 reproduziu". Recentemente, Esteve no Museu
Rodin que e "fantastico": "aprecio muito 0 que ele fez, emaravilhoso".
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toled-ncia ao risco (medio) resultantes da indeterrninac;:ao dos cargos varia, sern duvida
com a condic;:ao de que as diferentes variaveis permanec;:am inalteradas e tomando como
exemplo 0 capital herdado -, em parte, por urn efeito das pr6prias disposi,6es, tanto mals
garantidas quanto rnais bern fundamentada for sua seguranc;:a; e, em parte, em razao da
distancia real anecessidade que fornece a posse dos meios econ6micos de se manter em
posic;:6es provisoriamente pouco rentaveis.24 Enquanto 0 risco contido nas posic;:6es mais
arriscadas decresce, ao mesmo tempo, de urn ponto de vista objetivo e subjetivo, amedida
que aumenta 0 capital herdado, as oportunidades de lucro crescem quando aumenta 0

capital sob todas as suas formas, nao s6 0 capital economico que perrnite esperar do futuro
o futuro das posl,6es ou 0 capital cultural que permite razer esse futuro pelas proezas
simb61icas necessarias para produzir e irnpor novos produtos, mas sobretudo, talvez, 0

capital social que, nestes setores pouco institucionalizados em que 0 recrutamento se faz
por cooptac;:ao, permite entrar na corrida e progredir. Alem disso, essas posic;:6es que sao
tanto menos arriscadas, decididamente, e tanto mais rentaveis, pelo menos, no termo do
processo, quanto maior for 0 volume de capital investido, apresentam - para as pessoas
amea,adas pela desclassifica,iio que, sem pretenderem derrogar, andam aprocura de urn
refugio honroso - urn outro atrativo, sem dlivida, mais importante a curto prazo e na
determinac;:ao concreta da "vocac;:ao": basta pensar na oposic;:ao entre 0 educador ou 0

animador cultural e 0 professor primario, entre 0 jornalista ou 0 diretor de programas
televisivos e 0 professor de secundario, entre 0 tecnico de instituto de sondagens de opiniao
ou de pesquisa de mercado e 0 bancario ou funcionario dos coneios, para perceber que,
diferentemente das posic;:oes estabelecidas que estao situadas claramente em uma hierarquia
e, sem qualquer equivoco, imp6em a imagem de uma profissao bern definida em seu
presente e seu futuro, as profiss6es novas ou renovadas autorizam ou favorecem as
estrategias de restabelecimento simb6lico ilustradas pelo usa de duplica,6es bem
conceituadas, mais au menos abertamente eufemisticas, tais como "colaboradora" em vez
de secretaria, ou enfermeiro "psicoterapeuta" no lugar de enfermeiro psiquiatrico. Mas,
esse efeito torna-se mais visiveI, sobretudo, em todos os casos em que os agentes se
esforc;:am por produzir nao s6 cargos ajustados a suas ambic;:6es, de preferencia, a ajustar
suas ambic;:6es aos cargos ja existentes, mas tambem produzir a necessidade de seu proprio
produto por ac;:6es que, na origem, benevolas, a exemplo de inumeras profiss6es "sociais",
visam impor~se como "servic;:os publicos", oficialmente reconhecidos e financiados, em
maior ou menor grau, pelo Estado, segundo urn processo classico de profissionalizac;:ao
(cria,iio de uma forma,iio espedfica sancionada por diplomas, de urna deontologia e de
uma ideologia profissional, etc.).

Anova pequena burguesia realiza-se nas profissoes de apresentac;:ao e de representac;:ao
(representantes de comercio e publicit<\rios, especialistas de rela,6es publicas, da moda e da
decorac;:ao, etc.) e em todas as instituic;:6es destinadas avenda de bens e servic;:os simb6Iicos,
tratando~se de profissoes de assistencia medico-social (conselheiros conjugais, sex61ogos,
dieteticos, conselheiros de orientac;:ao, puericultoras, etc.) ou de produc;:ao e anima¢o cultural
(animadores culturais, educadores, diretores de programas e apresentadores de radio e de
televisao, jornalistas de revistas, etc.) que passaram por urn forte crescimento no decorrer
dos liltimos anos, OU, ate mesillo, em profissoes ja estabelecidas, par exemplo, as de artesao
au enfermagem: assim, ao lado dos artesaos no sentido antigo (estofadores, ferreiros,
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marceneiros. carpinteiros de caixilhos, ourives, joalheiros, douradores au gravadores,
oriundos das escolas tecnicas e muito pr6ximos dos pequenos artesaos e de seus valores).
apareceram, nos ultimos quinze arros, fabricantes de j6ias, de tecidos impressos, de cenlmicas
e de roupas tecidas que, dotados de uma instrll<;ao geral mais elevada - com maior freqiiencia,
parisienses e de origem burguesa -, apareotam-se aos intermedhirios culturais por seu estilo
de vida; do meSilla modo, ainda, entre as secretarias au as enfermeiras, aquelas que sao
oriundas das classes populares au medias estao muira pr6ximas dos quadros de administra~ao.

ao passo que Dutras, mais jovens - na maior parte das vezes, parisienses e de origem burguesa
-, apresentam todos as tra~os das novas profissoes. De maneira geral, a indetermina~ao das

profiss6es novas ou renovadas contribui para tornar particularmente vislvel a heterogeneidade

das trajet6rias dos agentes, de modo que epossive! distinguir, praticamente sempre, dois
grupos que, separados do ponto de vista de sua origem social e de todas as disposic;6es
correlatas, enfrentam-se de maneira mais ou menos aberta a prop6sito da definic,:ao do cargo,

assim como das competencias au virtudes necessarias para conserva-lo.

As oposic;6es surgidas desta dualidade das origens, no interior da nova pequena

burguesia, exprimem-se muito claramente na relac;ao entre as preferencias e as reeusas

etieas: diferentemente da pequena burguesia em declinio que, eonforme ja vimos, rejeita

em bloco os valores diretamente opostos aos seus, ou seja, as pr6prias virtudes eobic;adas

pela nova pequena burguesia (divertido, requintado, distinto, artista, eheio de fantasia),

os membros dos servic;.os medico~sociais fazem escolhas contraditorias que, segundo pareee,

exprimem os antagonismos (variaveis segundo as origens) entre os valores do ambiente

de partida e os valores do ambiente de chegada, de modo que alguns rejeitam as qualidades

que a maior pane dos outros eolocam ern primeiro lugar (requintado, distinto, divertido),

ao passo que outros recusam as qualidades mais cobic;adas pela pequena burguesia

estabelecida (ponderado, classico). Essas ineertezas, ate mesmo, incoerencias, eneontram·

se, sem duvida, em cada urn dos membros dessas novas profiss6es que devem inventar

uma nova arte de viver, principalmente, em materia de vida domestica, e redefinir suas

referencias sociais. De fato, se ela favorece as estrategias de blefe ou de eufemiza~ao, a

indetermina~ao da posic;ao tern, igualmente, como prec;o a pagar a incerteza do ocupante

em rela~ao asua identidade social, como pode ser constatado no depoimento dessa filha

de industrial, 35, proprietaria de uma "boutique" de design, de objetos eomemporaneos e

de presentes, em Paris. Tendo feito urn curso ern uma eseola de decora~ao, nao possui
diplomas e exerce seu eomercio de arte urn pouco como urn oficio de acte: "Quando me

perguntam 0 que fa~o e responde 'sou eomerciante', tenho sempre a impressao de que a

resposta e dada por outra pessoa em meu lugar porque nao me considero comerciante.

Mas, afinal de contas, por forc;a das cireunstclncias, devo se-Io, tenho dificuldade em explicar

isso (... ). Simo-me, mesmo assim, muito, mesmo muito, afastada das preocupac;6es de

meu ac;ougueiro e muito mais proxima de alguem que faz publicidade em uma agencia ou

de urn decorador de casas. Emuito dificil exprimir isso. Por minha parte, tenho a impressao

de ser desse jeito, urn poueo amargem, urn pouco entre duas eoisas, nao consigo explicar

isso. No que me diz respeito, 0 comercio e quase uma brincadeira; e sempre uma espede
de aposta, a gente compra e a gente vende".
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AS membras da nova pequena burguesia oriundos das classes superiores que, par falta
(na maior parte das vezes) de capital escolar, foram obrigados a operar uma reconversao para
as novas profiss6es - tais como as de intermediario cultural all artesao de arte - e que, tendo
feito estudos menos longos que a media dos membras de sua classe de origem, apesar de
serern mais longos que as estudos feitos pelos membras das classes medias, disp6em de urn
capital cultural de famlliaridade e de urn capital social de rela,6es muito importantes,
manifestam a competencia mais elevada no interior das classes medias e orientam-se para urn
sistema de escolha muito semelhante ao da burguesia: Arte da fuga, Concerto para a mao
esquerda, Passaro de fogo, Quatro esta,oes, Goya, Braque, Bruegel, Jacques Douai, Musee
d'art moderne, antiquarios e briques, interior harmonioso, discreto e recatado, amigos
requintados, artistas edistintos, filmes "intelectuais", 0 bandido Giuiiano, 0 anjo exterminador,
oprocesso au, entre as filmes comicos, Le soupirant. A rela,ao ambivalente mantida par eles
com a sistema escolar, fazendo com que se sintam cumpHces de toda especie de contesta,ao
simbOlica, inclina-os a acolher todas as faImas de cultura que se encontram, pelo menos,
provisoriamente, na margem (inferior) da cultura legitima, tais como jazz, cinema, historias
em quadrinhos, ficr;ao cientffica, alem de encontrar, por exemplo, nas modas e modelos norte~

americanos - jazz, jeans, rock au underground, dos quais eles reivindicam 0 monopolio - a
oportunidade de uma desforra contra a cultura legitima; contudo, muitas vezes, nessas regioes
abandonadas da institui,ao escolar, eles intraduzem uma disposi,ao culta, ate mesmo, erudita,
que nao seria negada pela Escola e se inspira em uma inten,ao evidente de reabiJita,ao, analoga
em sua ordem as estrategias de restaura<;:ao que sao constitutivas de seu projeto profissional.

Gnifico 18 - Filmes assistidos'
(par ordem de preferencia decrescente)

servi~os

medico-sociais
quadros medios do
comercio e secret.

empregados
de escrit6rio

anesaos e pequenos
comerciantes

Div6rcio aitaJiana
o rocesso
Sempre aos domingos
Le soup/ranr
o bandido Giuliano
Camando na chuva
Rocco e seus irmaos
o anjo exrerminador
o mais lange dos dias
Dois sao culpados
Bal/ade pour un voyou
Le voyage II Biarrirz
11 gacropardo
Le vice er la vertu
Venus imperial
I:abom. h. des d. 2

55 dias de Pequim
Sete homens e urn destino
Le boucanier des i/es

Div6rcio a italiana
o mais 10ngo dos dias
Sempre aos domingos
Rocco e seus irmaos
Le soup/rant
Sete homens e urn desti
o processo
o bandido Giuliano
Le vice er la vertu
Cantando na chuva
L'abom. h. des d.
Ballade pour un voyou
Dois sao culpados
Le voyage aBiarritz
Le boucanier des iJes
IJ gatropardo
o anjo exterminador
55 dias de Pequim
Venus imperial

Rocco e seus irmaos 0 mais 10ngo dos dias
Div6rcio a italiana Le vice er 1a vertu

,Le",,-~"i~"~'~'~!',-,,",~,~,"'-c-.,._/ Div6rcio a itallana
Sete homens e urn destino Sempre aos domingos
o mais 10ngo dos dias Rocco e seus irmaos
Venus imperial Dois sao culpados
Le voyage II B/arritz Le soup/rant
o rocesso Sete homens e urn destino
Le soupirant Venus imperial
Dois sao culpados Cantando na chuva
BalJade pour un voyou I:abom. h. des d.
Sempre aos domingos 0 rocesso
Le boucanier des i/es Ballade pour un voyou
Cantando na chuva 0 anjo exterminador
I:abom. h. des d. 55 dias de Pequim
55 dias de Pequim Le voyage II Biarrirz
Salvatore Giuliano Le boucan/er des i/es
II garropardo 0 bandido Giuliano
o anjo exterminador 11 gacropardo

1 Trata~se, aqui, unicarnente das escolhas dos parisienses. As escolhas dos entrevistados da regHio de
Lille a quem foi proposta urna lista diferente - em func;ao dos filmes prograrnados - organizam~se

segundo urna estrutura analoga.
2 I:abominable homme des douanes.
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Assim, os membros dos servic;os medico-sociais cham mais diretores que atores,
marcando dessa forma suas distancias em relac;ao aos empregados de escrit6rio ou
comerciarios, ou as secretarias que se interessam, sobretudo, pelos atores.25 A preferencia
manifestada por 0 processo, filme "prodigioso e pungente", ou por Sempre aos domingos
de Serge Bourguignon (que utiliza recursos, "as vezes, discutfveis", mas "nunca vulgares",
para apresentar com uma "deJicadeza" sem "qualquerequivoco", "ahist6ria bern inocente
e poetica de urn encontro e de uma amizade entre uma menina de doze anos e um
homem de trinta" - Le Monde, 24/11/1962), e, sem duvida, reveladora do intetesse
quase profissional manifestado por eles em relaC;ao a todas as "interrogac;6es"
psicol6gicas;26 no entanto, ela constitui tambem urn testemunho, entre tantos outros,

das elevadas ambic;6es culturais (refletidas, igualmente, pela freqiiencia com a qual
declaram leituras filos6ficas) dessas categorias de transic;ao e de mediac;ao, identificadas
em intenc;ao e em aspiraC;ao com as classes dominantes a quem prestam servic;o e das
quais se encontram bastante pr6ximas ~ por exemplo, a secretaria do diretor, a enfermeira
do medico - e, ao mesmo tempo, separadas por uma barreira invisivel.

o fato de que as novas posi<;oes sejam oeupadas, em uma importante propon;ao,
por mulheres contribui, sem duvida, para realizar completamente as poteneialidades de
que elas saO portadoras e, precisamente, se afirmam neste recrutamento. Ve-se que seria

ingenuo procurar no sex-ratio da categoria - por sua vez, uma de suas propriedades - a
expliea,ao desta ou daquela das propriedades da eategoria. As disposi,oes soeialmente
inculcadas (e, em particular, a inc1ina~ao para as coisas do gosto) - ao orientarem, ern
particular, as mulheres dessas fra~6es para os adjetivos que, em seu entender, sao mais
nobres (distinto, requintado, etc.) - encontram-se tambem na origem nao s6 da "voca~ao"

que as arrasta para as novas profiss6es, mas tamhem das aptid6es totalmente funcionais

manifestadas por elas, a come,at pelas disposi,oes estetieas exigidas tanto na produl'iio
ou venda dos bens ou servi~os, quanto na apresenta~ao de si que e, em mais de urn caso,
uma das condi~6es mais determinantes do sucesso das opera~6es de imposi~ao simb6lica
implicadas no exercicio da profissao.

A verdade de todo 0 sistema das prefereneias desses pequeno-burgueses
desclassificados, cuja pretensao e conseguir a reclassifica~ao, encontra-se contida na
freqiiencia com a qual eles se orientam para os adjetivos que, sem rodeios, declaram 0

atrativo pelas qualidades mais ingenuamente aristocniticas (distinto, distinto, requintado,
cobi,ado):" a especie de pretensao sistematica pela distin,ao e a preoeupa,ao quase
metodica para marcar as distancias em rela~ao aos gostos e as virtudes mais c1aramente
associados a pequena burguesia estabelecida e as classes populares que, a todas as suas
praricas, fornecem urn aspecto de tensao na propria distensao, de constrangimento na
busca de urn estilo de vida livre ou "liberado", de afeta,ao na "descontra,ao" e na
simplicidade, sao, de fato, as manifesta~6es mais significativas dessa nova variante do
ethos pequeno-burgues.

Completamente diferente, em seus meios e em sua modalidade, da pretensao ansiosa
da pequena burguesia de promo,ao, a pretensiio armada conferida pela familiaridade com
a cultura associada a uma elevada origem social funciona como uma especie de "faro"
social que permite orientar-se em situa~6es dificeis em que fazem falta as referencias

Pierre Bourdieu



correntes: assim, embora os membros da nova pequena burguesia estejam tao pouco
inclinados quanto os outros para admitir (sobretudo, na prarica) que 0 tratamento
fotognifico possa transfigurar objetos, tais como uma mulher gravida, urn cemiterio de
ferro-velho, uma vitrine de a~ougue, urn homem ferido ou urn acidente de autom6vel,
eles sao mais habeis para identificar as objetos "brega" do gosto popular au do estetismo
pequeno-burgues, por exemplo, por-do-sol, paisagem, menina brincando com urn gato,
dan~a folcl6tica (a respeito dos quais eles afirmam, de uma forma muito mais rara, que
podem ser objeto de uma linda fotografia), De maneira geral, a "blefe" cultural que se
arma com esse faro - avaliando perfeitamente a diferen~a entre a propensao para citar
pintores, musicos au obras mais raras (A crian,a e as sortilegios, 0 passaro de fogo,
Kandinsky, Dali, Braque) e a intensidade da freqiiencia dos museus e, em particular, do
Musee d'art moderne - varia como a parcela em cada categoria dos herdeiros e dos recem
chegados: freqiiente, em particular, entre os intermedhirios culturais e os quadros do
comercio, ele e bastante raro, pelo contrario, na pequena burguesia de promo\ao - assim
como entre os quadros do setor publico e os professores do secundario - e reduz-se a uma
inten\ao esvaziada de distin~ao na fra~ao em ascensao das novas profissoes (situada do
lado dos valores negativos do segundo eixo)."

Tabela 25 - Pequena burguesia estabelecida e nova pequena burguesia em Paris e
no interior
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I Na pequena burguesia estabelecida, estao inclufdos as artesaos e as pequenos comerciantes, alem
dos empregados, dos quadros medios da administratyao, dos professores primarios e dos tecnicos.

2 Na nova pequena burguesia, estao inclufdos os servityos medico-sociais, os intermediarios culturais,
alem dos artesaos e comerciantes de arte, das secreta"rias e dos quadros medios do comercio."t A_D_i_5t_in_~_ao 3.4.1_
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As disposic;:6es de que eponadora a nova pequena burguesa encontram suas plenas
condic;:6es de realizac;:ao unicamente em Paris.29 A pretensao cultural constitui, sem duvida
- com a instruc;:ao que fortalece sua efica.cia -, urn dos fatores que contribuem para
facilitar a apropriac;:ao das vantagens associadas aproximidade com 0 nucleo dos valores
culturais, como uma ofena cultural mais intensa, 0 sentimento de pertencimento e Os
incentivos recebidos da frequencia de grupos, por sua vez, mais favorecidos do pOnto de
vista cultural.30 Na sequencia, nao existe categoria em que as diferenc;:as, sistematicas,
sejam mais marcantes entre parisienses e interioranos: diferenc;:as na intensidade das
praticas legitimas (par exempla, freqiiencia das museus) e na extensaa da competencia
(par exempla, em musical; diferenc;as na relac;aa com a cultura legitima - neste casa, a
sentimento de ser estranho ao universo da pintura ou da musica ("nao e0 meu forte",
"desconhec;:o") esempre mais marcante. com a condic;:ao de que as diferentes variaveis
permanec;:am inalteradas, entre os interioranos; diferenc;:as, sobretudo, na aptidao a
reconhecer - muitas vezes, sem conhece-las - as opini6es chiques, de modo que as
parisienses estao sempre mais inclinados, em todos os niveis de competencia, a orientar
se para as julgamentas mais legitimas ("aprecia toda a musica de qualidade"), desde
que eles sejam formulados, ao passo que os interioranos aprovam. de preferencia, as
opini6es que exprimem 0 reconhecimento da legitimidade acompanhada par uma
canfissaa de ignarancia ("descanhec;a") au de incampetencia ("e camplicada"); diferencas
nos indicios de pretensao cultural com a escolha, par exemplo. de urn interior cheio de
fantasia ou recatado, de roupas chiques e rac;:udas, au seja, dois termos tipicos da nova
arte de viver pequena-burguesa, propagadas pelas revistas femininas de grande circulaC;ao,
por urn lado, e, por outro, sobretudo, com a preferencia dec1arada pelas obras musicais
mais raras - Passaro de faga, Arte da fuga, Crava bern temperada (em vez de Rhapsody
in Blue dos interioranos) - que estabelecem a distinc;:ao. muito mais nitidamente em
Paris que no interior, entre a nova pequena burguesia e a pequena burguesia de promoc;:ao;
diferenc;as, par ultima, em todas as indicias da estila de vida, na escolha das roupas,
nos gostos em culinaria ou nas preferencias eticas. aspectos em que os interioranos se
mostram sempre mais prudentes. menos corajosamente "liberados".

Com a oposi<;:ao entre os parisienses e os interioranos, a oposi<;:ao - bastante
marcante em materia de competencia cultural - entre os ocupantes das novas posic;:6es,
origimirios da classe dominante, e aqueles que sao oriundos das outras classes, faz lembrar
as condic;6es da sucessa da blefe sacial que, em parte, entra sempre na definiC;aa das
novas profiss6es. Ao reter do novo estilo de vida apenas os aspectos mais visiveis e
menos prestigiosos, os individuos em ascensao que, em posi<;:6es marginais e menos
estritamente definidas, procuram uma forma de escapar a destinos pouco compatfveis
com as promessas contidas em sua carreira escolar - mas desprovidos das competencias
culturais, das dispasic;6es eticas e, sabretuda, da capital social e da sensa da aplicacao
dos quais os individuos oriundos da classe dominante esperarn 0 restabelecimento em
sua posic;:ao antiga - correm 0 serio risco de ser expulsos das posi<;:6es para as quais
foram conduzidos por urn efeito de alodoxia suscitado pelo sistema escolar, amedida
que elas vierem a se revalorizar - entre outros fatores, pelo fato de sua elimina<;:ao - pelo
efeito da ac;:ao de seus unicos ocupantes legitimos.
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Do dever ao dever de prazer

Ve-se como as disposi~6es herdadas predisp6em para acupar as posi~6es indicadas
por elas. Com os negociantes de necessidades, vendedores de bens e servic;:os simb61icos
que se vendem sempre a si mesmos, enquanto modelos e garantias do valor de seus
produtos, que representam tao bern simplesmente porque apresentam bern e acreditam
no valor do que apresentam e representam, a autoridade simb6lica do vendedor integra e
confiavel assume a forma de uma imposic;:ao, ao meSilla tempo, mais violenta e mais docil,
uma vez que 0 vendedor s6 engana a cliente na medida em que ele se engana e acredita
sinceramente no valor do que vende. Tendo-se tornado a clientela privilegiada cia nova
industria do simile· - habil a fazer promessas mirabolantes e a nomear as coisas para
aqueles que, por serem incapazes de compni-Ias, aceitam contentar-se com conversa fiada
-, a nova pequena burguesia esta predisposta a colaborar corn a ultima convio;ao na
imposi,ao do estilo de vida proposto pela nova burguesia, conclusao provavel de sua
trajet6ria e objetivo real de suas aspira~6es.31 Em resumo, a pequena burguesia de
consumidores que entende se apropriar a credito - ou seja, antes da hora, antes de sua

hora - dos atributas constitutivos do estilo de vida legitimo, por exemplo, "residendas"
com nomes amaneira antiga e quarto-salas em Merlin-Plage, automoveis de falso luxo e
falsas ferias de luxo, possui tadas as credendais para desempenhar 0 papel de correia de
transmissao e para introduzir, na corrida do consumo e da concorrencia, aqueles de quem
pretende distinguir-se, a qualquer pre~o, e dos quais se distingue, entre outras coisas,
pelo fata de que se sente legitimada a ensinar-lhes 0 estilo de vida legitimo por uma a,ao
simbolica, cujo efeito nao consiste apenas ern produzir a necessidade de seu proprio
produto, portanto, no termo do processo, ern se legitirnar e legitimar aqueles que 0 exercem,
mas tarnbern ern legitirnar a arte de viver proposta como modelo, ou seja, a da c1asse
dominante ou, mais exatamente, das fra~6es que constituem sua vanguarda etica.

A estas analises podera ser oposta a imagem que se fazem de si mesmos e de sua
a~ao todos aqueles que, no seio das empresas industriais ou nas grandes burocracias da
prodw;ao cultural - radio, televisao, institutos de sondagem de opiniao, gabinetes de
estudos, jornais cotidianos ou semamirios de grande circula~ao - e, sobretudo, nas
profiss6es de "trabalho social" e de "anima~ao cultural", sao utilizados pelas a~6es de
manipula~ao sutil de acordo com a nova divisao do trabalho. Ocupando na hierarquia
das institui~6es de produc;ao e de circula~ao cultural uma posi~ao dominada e vivendo
uma experiencia de quase aliena~ao que, as vezes, lhes fornece as bases de uma
solidariedade em pensamento com as classes dominadas, os novos intermediarios
culturais, cuja posi~ao na estrutura social e instcivel, como ocorria em outras epocas com
o baixo clero, sao levados, por urn lado, a reconhecer~se nos discursos que visam
questionar a ordem cultural e as hierarquias que a "hierarquia" cultural visa manter, e,
por outro, a reencontrar os tapicos de todas as heresias: denuncia da pretensao
(tecnocrcitica) ao monop6Ho da competencia, hostilidade as hierarquias e ahierarquia,
ideologia da criatividade universal. Mas, de fato, essas profiss6es levam seus ocupantes
a ambigiiidade essencial que resulta da defasagem, da discordancia au da antinomia
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entre as disposil;oes (simbolicameme) subversivas associadas aposic;ao na divisao do

trabalho e as funl;oes de manipulac;ao OU conserval;ao vinculadas a posic;ao, entre a
represental;ao subjetiva do projeto profissional e a func;ao objetiva da profissao - a propria
realizal;ao da funl;ao pode supor tal defasagem, princfpio de dissimulac;ao e
desconhecimento, como ocorreu no caso dos revolucionarios de Maio de 68 que se
tornaram psic610gos de empresa e, para aceitar sua posil;ao ambigua e aceitarem-se
aceitando a ambigtiidade dessa posil;ao, foram obrigados a invemar as discursos e as

praticas ambiguizadas, de maneira culta, que estavam como que inscritas,
antecipadamente, na pr6pria deflnil;ao da posil;ao (cf. M. Villette, "La carriere cl'un 'cadre
de gauche' apres 1968", in Actes de la recherche en sciences sociaJes, 29, 1979, p. 64

74). Obrigados a viver cotidianameme a defasagem entre suas aspirac;oes messianicas e
a realidade de sua pratica, constrangidos a cultivar a incerteza de sua identidade social

para poderem aceita-Ia e, por isso mesmo, levados a uma interrogal;ao sobre 0 mundo
que dissimula uma imerrogac;ao ansiosa a respeito deles mesmos, esses intelectuais de
servil;o estao predispostos a experimentar, com uma intensidade particular, 0 humor
existencial de toda uma gerac;ao intelectual que, cansada de esperar desesperadameme
uma esperanl;a coletiva, procura 0 substituto cia esperanl;a de mudar 0 mundo social OU,

inclusive, de compreende-Io, no ensimesmamento proposto pelas misticas narcisicas.

Eassim que, na luta travada par ela no seio das fral;oes dominantes da classe
dominante, para substituir 0 conservadorismo primario, baseado em uma representac;ao
abertarnente autoritaria das relal;oes hierarquicas entre as classes, gerac;oes ou sexos, pOT
urn conservadorismo reconvertido, em conforrnidade com os interesses bern compreendidos
daqueles que, em uma utilizac;ao radona! do sistema escolar, descobriram 0 meio de conseguir
a reconversao imposta pela nova 16gica da economia, a burguesia nova au renovada encontra

sua aliada natural, tanto no plano econ6mico quanto no plano politico, na nova pequena
burguesia que reconhece nela a realizal'ao de seu ideal humano (0 do quadro "dinamico") e
que, tendo ahandonado 0 ascetismo urn tanto melanc61ico da pequena burguesia em ascensao,
colabora com entusiasrno no empreendirnento de imposic;ao de novas normas eticas 
particularmente, em materia de consumo - e das necessidades correspondentes.

Esperando sua salvac;ao profissional e pessoal da imposic;ao das novas doutrinas de

salval'ao erica, a nova pequena burguesia esti predisposta a desempenhar 0 papel de
vanguarda nas lutas, cujo desafio consiste em tudo 0 que tange a arte de viver e, mais
predsamente, a vida domestica e 0 consumo, as relaC;6es entre os sexos e entre as geraC;6es,

a reproduc;ao da familia e de seus valores. Ela opee-se, praticamente em todos os aspectos,
amoral repressiva da pequena burguesia em declfnio, cujo conservadorismo religioso au
politico tern, muitas vezes, como foco a indignac;ao moral contra a desordem moral e,
especialmente, contra a desordem dos costumes sexuais - como e testemunhado pelo
tema da "Pornocracia" e pelo antifeminismo que obcecam 0 conjunto do pensamento da
direita, de preferencia, pequeno-burguesa, desde Proudhon ate Pareto. No entanto, ela
nao deixa de opor-se tambem, pela pretensao aristocnitica de suas escolhas fundamentais
e por sua representac;ao subversiva das relac;6es entre os sexos, ao ascetismo da pequena
burguesia de promoc;ao, cujo otimismo austero, rigorista, mas nao sem alga de heraico,
opee-se ao pessimismo repressor da pequena burguesia em declinio. 32
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Assim, amoral do dever que, baseada na oposi<;:ao entre prazer e bern, leva asuspeita
generalizada em rela<;:ao ao lazer e ao agradavel, ao medo do prazer e a uma rela<;:ao com 0

corpo feita de "reserva", "pudor" e "modera<;:ao", alem de vincular 0 sentimento de culpa
a qualquer satisfa<;:ao das pulsoes proibidas, a nova vanguarda etica opoe uma moral do
dever de prazer3 que leva a experimentar como urn fracasso, propicio a amea<;:ar a auto
estima, qualquer impotencia em "divertir-se", to have fun,34 ou, como e COstume dizer
atualmente com urn pequeno fremito, a "fruir", de modo que 0 prazer enao s6 autorizado,
mas exigido em nome de razoes que pretendem ser menos eticas que cientificas:3S 0 medo
de nao ter suficiente prazer, seqUencia 16gica da preocupa<;:ao em superar 0 medo do prazer,
combina-se com a busca da expressao de si e de seu corpo (a "expressao corporal") e da
comunica<;:ao com os outras (to relate, 0 "intercambio"), ate mesmo, da imersao nos outras
- considerados nao como grupo, mas subjetividades a busca de si mesmas - para substituir
uma etica pessoal por urn culto a saude pessoal e uma terapeutica psicol6gica. Antitese
perfeita da "politiza<;:ao" que despersonaliza as experH~ncias pessoais, levando-as a aparecer
como casos particulares de experiencias genericas, comuns a uma classe, a "moraliza<;:ao"
e a "psicologiza<;:ao" personalizam as experiencias em perfeita harmonia com as formas
mais ou menos secularizadas da busca da salva<;:ao religiosa.36 Como e demonstrado pelo
usa que ela faz do jargiio psicanalitico, a moral modernista e uma vulgata psicol6gica que
moraliza sob a aparencia de analise; e, conforme e testemunhado pelo espa<;o que ela
atribui a "utopia da plena reciprocidade orgastica" de que fala Erikson, ela transmuta,
segundo a velho sonho positivista, uma defini<;iio falsamente positiva do normal em
imperativo da normalidade e fundamenta 0 dever de orgasmo da moral teorica nas
constata<;:oes de uma falsa ciencia dos costumes a maneira de Kinsey, introduzindo, assim,
a terrivel contabilidade racional do "toma hi, da ca" no terreno das trocas sexuais,
transformado pela maior parte das sociedades em um dos derradeiros asilos do
desconhecimento coletivoY Ao apoiar-se em uma falsa ciencia da sexualidade para
naturalizar determinada maneira de ver e viver a sexualidade que, inven<;:ao hist6rica
bastante recente,38 baseia-se em condi<;:oes sociais de possibilidade distribuidas de forma
bastante desigual, ela destina apatologia da "miseria sexual", au seja, aos cuidados do
psicanalista ou sex610go - unicas pessoas habilitadas para definir a legitima competencia
sexual- todos aqueles que teriam sido levados pela antiga moral abarbarie da sexualidade
"natural" e que, em atraso de uma "revolu<;:ao sexual", sao, uma vez mais, vitimas da
universaliza<;:ao de uma defini<;:ao da competencia nao acompanhada pela universaliza<;:ao
das condi<;6es da aquisi<;ao de tal competencia.

Mais proxima, neste aspecto, da profecia religiosa que da ciencia, que leva as
verdades parciais e provis6rias, essa moral, ao recorrer aciencia, fornece uma resposta
sistematica aos problemas da existencia cotidiana, propondo, por exemplo, uma concep<;:ao
do exerdcio e da manuten<;:ao do corpo, assim como uma representa<;:ao da infancia e da
primeira educa<;:ao, que se encontram em perfeita harmonia com asua visao da sexualidade.
Ao ascetismo da ginastica tradicional que, em sua forma vivenciada, avalia 0 valor de urn
exercicio pelo dispendio de esfor<;os, ate mesmo, de sofrimento - segundo a ditado "e
necessario sofrer para ser linda" ~ que, enaltecendo a disciplina, transforma 0 esfor<;:o
fisico em uma "escola da vontade" e, inclusive, pode encontrar uma forma de prazer na
experiencia da tensilo, a nova ginastica - que, as vezes, se designa a si mesma como uma
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"antiginastica" - cpee urn sistema de preceitos, tambem, imperativos, que eseu aposto:

entendendo substituir a tensao pelo relaxamenro, 0 esfon;o pelo prazer, a disciplina pela
"criatividade" e pela "liberdade", a solidao pela comunica,ao, ela trata 0 corpo como 0

psicanalista trata a alma, colocando-se "a escuta" de urn carpo ("escutar nossos musculos")
que cleve ser "desatado",liberado au, mais simplesmente, reencontrado e assumido ("estar
bern consigo mesmo"). Esta psicologiza,ao da rela,ao com 0 corpo e insepanivel de uma
exalta,ao do eu, mas de urn eu que se realiza realmente ("desabrochar") apenas na
comunicac;ao com as DutroS ("compartilhar as experiencias"), por intermedio do carpo
tratado como urn sinal e nao como urn instrumento (por code pode infiltrar-se uma
verdadeira politica da rela,ao com 0 corpo "alienado"). Neste aspecto, e possivel reconhecer
as intenc;6es que se encontram na origem da "expressao corporal", essa especie de parto
sem dor do proprio corpo.39

E as mesmas oposic;6es encontram-se no dominic da puericultura e da pedagogia.
A concep,ao puritana da natureza infantil como lugar de pulsees tao perigosas quanto
poderosas - essencialmente, auto-er6ticas - conduz a conceber a educa~ao como urn
adestramento e a pedagogia como urn conjunto de tecnicas que permitem controlar a
crian~a, alem de domar os maus instintos que se encontram nela; atribui-se aos adultos 0

poder de definir necessidades, ou seja, desejos legftimos, discernir, por exemplo, entre
gritos legitimos (de fome ou dor) e gritos ilegitimos ou, ainda, entre "bons" e "maus"
habitos. Ao contrario, a etica terapeutica, infestada completamente por lugares-comuns
"liberacionistas" ("rela~ao com 0 pai", "medo de crescer", etc.) credita a crian~a com uma
natureza boa que deve ser aceita como tal, com suas necessidades de prazer legitimas
(necessidade de aten,ao, de afeto e de cuidados maternos); a educa,ao que e, tambem,
fonte de prazeres legitimos - de modo que a procria,ao, ao proporcionar esse objeto de
consumo portador de alegria, juventude e uniao para os dois pais, e tambern urn dever
psicoterapeutico - trata a crianya como uma especie de aprendiz que deve descobrir pela
explora~ao nao s6 0 corpo, mas igualmente 0 mundo; alem disso, ao embaralhar as fronteiras
entre brincadeira e trabalho, entre dever e prazer, define a brincadeira como aprendizagem
motora au intelectual e, par conseguinte, como prazer necessaria - do ponto de vista
subjetivo, agradavel; e, do ponto de vista objetivo, indispensavel- criando para as crian,as,
assim como para os pais, urn dever de prazer. Mistica racionalizante da era da ciencia, a
psicanalise livremente interpretada oferece 0 discurso legitimador que da as aparencias de
urn fundamento racional aos pressupostos, ao mesmo tempo, arbitrarios e necessarios, de
urn ethos. E 0 deslize da etica para a terapoutica produz a necessidade do terapeuta da
qual ole e 0 produto: de fato, nao M duvida de que a busca da saude psicologica pelo
recurso aprofissionais da cura racional das alrhas- psicanalista, psicoterapeuta, conselheiro
conjugal, etc. - mantern uma rela~ao dialetica com 0 desenvolvimento de uma corpora~ao

de profissionais capazes de produzir a necessidade de seu proprio produto, ou seja, a
oferta de urn novo mercado de bens e servi~os; aWis, eles preparararn-se para satisfazer
essa c1ientela.

Sern duvida, convern abster-se de imputar todas as mudan~as da etica domestiea a
esse unieo fator: de fato, elas sao 0 efeito da conjun~ao de urn feixe de series causais
(relativarnente) independentes, tais como a apari~ao de novas teorias psicol6gicas 
psicanalise, psicologia genetica, etc. -, 0 acesso maci~o das mo~as da burguesia as
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institui~6es de ensino superior e ao estilo de vida correlato; a transforma\=ao do modo de
reprodu\=ao segundo 0 qual os erros escolares tendem a tomar 0 lugar das faltas morais,
assim como a ansiedade escolar que se orienta prioritariamente para os rapazes substitui
a ansiedade etica que dizia respeito, sobretudo, as mo\=as; 0 aumento do acesso das mulheres
ao mercado de trabalho; ou, ainda, as transforma<;:6es da propria produ<;:ao economica
que, obrigada a reservar urn lugar cada vez mais importante a produ<;:ao da necessidade de
seu proprio produto e a cria<;:ao artificial de raridades, contribui, por toda a especie de
media\=6es, para facilitar uma moral de consumidores. Ocorre que 0 rapido desenvolvimento
da moral terapeutica esta associado, incontestavelmente, a constitui\=ao de uma corpora\=ao
de profissionais - psicanalistas, sex6logos, conselheiros conjugais, psic6logos, jornalistas
especializados, etc. - com a pretensao de terem 0 monopolio da defini<;:ao legitima da
competencia pedagogica ou sexual legitima; alem disso, a constitui<;:ao de urn campo de
produ<;:ao dos bens e servi<;:os suscitados pela diferen<;:a entre a competencia, dai em diante,
exigida nestas materias e a competencia real, nao pode ser compreendida
independentemente de todo 0 conjunto das estrategias de reconversao, gra<;:as as quais
alguns agentes, cuja forma<;:ao familiar e escolar predispunha a desempenhar 0 papel de
vanguarda etica, puderam encontrar, nos intersticios do corpo docente e medico, 0

substituto das posi<;:6es prestigiosas que lhes era recusado pelo mercado de trabalho. Assim,
a historia exemplar nao so de todos aqueles que, professando 0 proselitismo, acabaram
por transforma-Io em profissao, mas tambem, em particular, de todas as associa\=oes que,
na area da assistencia, da educa\=ao continuada, da anima\=ao cultural ou da consultoria
em materia de pedagogia ou de sexualidade, passaram, no periodo de uma gera<;:ao, das
incertezas entusiastas do voluntariado missionario para a seguran\=a do semifuncionariado,
desdobra no tempo a dupla verdade de todas as profiss6es que sao formas butocratizadas
da IIprofecia exemplar" e nas quais se trata de dar- au vender- como exemplo sua propria
arte de viver.

Se 0 proselitismo etico desses profetas eticos das sociedades burocrciticas assume,
naturalmente, 0 oposto da moral ascetica da pequena burguesia estabelecida, e porque, a
exemplo da escolha - pela qual sao definidos - de fazer sua profissao em vez de desposar
profiss6es ja feitas, seu estilo de vida e suas tomadas de posi<;:ao eticas e politicas tern
como principio a rej ei\=ao de tudo 0 que, neles mesmos, existe como finito, definido,
definitivo, em resumo, pequeno-burgues, ou seja, a recusa de serem arrumados em
determinado lugar do espa<;:o social, utopismo pdtico que, ate entao, era 0 privilegio dos
intelectuais e que os predisp6e a acolher todas as formas de utopia. Classificados,
desclassificados, em via de reclassifica\=ao, eles pretendem ser inclassificaveis, "excluidos",
"marginais", tudo, salvo classificados, confinados em uma dasse, em determinado lugar
no espa\=o social; apesar de que todas as suas praticas - culturais, esportivas, educativas,
sexuais - falem de classifica<;:ao, mas sob 0 modo da denegar;iio, como e testemunhado por
essas rubricas tomadas de emprestimo ao index de urn repert6rio dos "recursos" da anti
cultura adolescente:4o agricultura biologica, aikido, alucin6genos, anticientismo,
antiginastica, antinuclear, antipsiquiatria, anti-radia\=6es, antivacina\=ao, antroposofia,
astrologia, biodinamica, bioenergia, caminhada, cestaria, Charlie Hebdo, cinema diferente,
cOffiunica,ao nao-verbal, corpo, criatividade, dan,a, deficientes fisicos, dietetica, draga,
ecologia, encontros, erva, esoterismo, expressao corporal, extraterrestres, fenomenos
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a pelada
vao livre
trailers
caminhada
expressao corporal
andar de bicicleta euma Festa
andar de bicicleta ea Iiberdade
andar de bidcleta eganhar saude
andar de bicicleta econquistar a independencia, ponanto, a paz
andar de bicicleta ea expectativa de qualidade de vida
andar de bicicleta ecultivar a amizade

Catalogue des ressources [Catalogo dos recursos], op. cit., p. 134·148.

psicol6gicos, fic,ao cientffica, fisioterapia, folclore, forma,ao continuada, futurologia,
Gestalt-terapia, go, hataioga, homeopatia, homossexualidade, imagina,ao, imigrados,
infancia, inven,ao, ioga, judo, kendo, kyudo, Larzac, liberdades, loucura, lutas, magnetismo,
medicinas orientais, medita~ao transcendental, macrobi6tica, nao-violencia, n6mades, nova
imprensa, olaria, paquera, paralelo, parapsicologia, plantas, pris6es, trailer, regionalismo,
repressao, tecelagem, telepatia, terapia, vegetarianismo, verde, viagem, vida comunitaria,
vao avela, veo livre, vulgariza~ao paracientifica, zen - outras tantas palavras e express6es
mal disfar,adas por uma especie de sonho de vao social e por urn esfor,o desesperado
para arrancar-se da for,a de atra,ao do campo social de gravidade.
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Guiados par seu humor antiinstitucional e pela preocupa.;ao em escapar a tudo 0

que pode lembrar as competic;6es, hierarquias e classificac;6es, e, acima de tudo,
classificac;6es escalares, saberes hierarquizados e hierarquizantes. abstrac;6es tearkas au
competencias tfcnicas, as novas intelectuais inventam uma arte de viver que Ihes garante,
pelo menor custo, as gratifica<;6es e 0 prestigio do inteleclUal, par urn lado, ao adotarem 
em nome do combate contra as IItabus" e cia liquidac;:ao dos "complexos" - as aspectos
mais externOS, portanto, mais faceis de tamar de emprestimo, do estilo de vida intelectual.

au seja, maneiras de ser livres e liberadas, audacias cosmeticas au na maneira de vestir,
poses e posturas totalmente fora cia norma, e, por Dutro, ao aplicarem sistematicamente a
disposi<;iio culta ao dominio da cullUra em via de legitima<;iio (cinema, historias em
quadrinhos, cullUra underground, etc.) ou ao terreno do cotidiano ("a arte na rua"), do
pessoal (sexualidade, cosmetica, pedagogia, lazer, etc.) e do existencial (rela<;iio com a
natureza, com a arnor, com a morte, etc.). Publico sonhado para uma nova vulgariza~ao

intelectual que e uma vulgariza<;iio do estilo de vida intelectual, oles se reconhecem
imediatamente na nova vulgata espontanefsta em que coabitam Freud e Freinet, Rogers e
Reich, Fourier e Bakunine. Nem hi necessidade de dizer 0 que pode ter de "culto", inclusive,
de escolar, essa fuga romantica para fora do mundo social que, pelo fato de enaltecer 0

corpo e a natureza, pensa-se, as vezes, como retorno ao "selvagem" e ao "natural": tendo
em COllum com a cultura legitima a fato de deixar seus prindpios no estado implicito - a
que se compreende uma vez que se trata das disposic;6es de urn ethos -, a contra-cultura
est:l habilitada, ainda, a executar fun<;6es de distin<;iio por colocar, ao aleance de quase
todos, as jogos distintivos, as poses distintas e outros sinais exteriores cia riqueza interna
que, ate entao, eram reservados aos intelectuais.

as encontros entre a tematica cia vulgata publicitaria - ha muita tempo, acostumada
a falar a linguagem do desejo41 - e os topicos mais tipicos da alta vulgariza<;iio filosofica, as
correspondencias entre a "politica social" de uma classe dominante que, ao renunciar a
alternativa antiga do "tudo ou nada", abre mao de suas prerrogativas para conserva-Ias em
melhares condi<;6es, e a nova pedagogia, alias, propriamente burguesa em sua difusiio,
que aposta suas fichas no liberalismo e nas liberalidades, seriam suficientes para mostrar
que a nova etica, cujo terreno privilegiado se encontra na vanguarda da burguesia e da
pequena burguesia, se harmoniza perfeitamente com uma forma de conservadorismo

iluminado. 42
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Aescolha do necessario

A proposi<;ao fundamental que define 0 habitus como necessidade que se torna virtude
nUllea eexperimentada com tanta evidencia quanta no caso das classes populares, uma vez
que, para elas, a necessidade abrange petfeitamente tudo 0 que se entende, habitualmente,
pOI esta palavra, au seja, a priva~ao inelutavel dos bens necessaries. A necessidade impoe
urn gosto de necessidade que implica uma forma de adapta<;ao anecessidade e, por
conseguinte, de aceita~ao do necessaria, de resignac;:ao ao inevitavel, disposic;ao profunda
que nao e, de forma alguma, incompativel com uma inten.;ao revoluciomiria, mesma que ela
lhe confira sempre uma modalidade que nao e a das revoltas intelectuais ou de artistas, A

classe social nao e definida somente por uma posi<;ao nas rela<;6es de produ<;ao, mas pelo
habitus de classe que, "normalmente" (ou seja, com uma forte probabilidade estatlstica),
esta associado aessa posic;ao.! Ao projetar-se em seu objeto aponto de considerar sua relac;ao
com a condic;ao openiria como a relac;ao openiria com esta condic;:ao, ao proceder como se
bastasse ocupar, durante urn momento, como observador OU, ate mesma, como ator, a posic;:ao
do operario nas rela<;6es de produ<;ao para compreender 0 que e a experiencia operaria dessa

posi<;ao, os narodniks de todas as epocas e de todos os paises fazem da condi<;ao operaria,
uma representa~ao estatisticamente improvavel, uma vez que eia nao e0 produto do vinculo
com essa condic;ao que ai se encontra habitualmente associada, em decorrencia precisamente
dos condicionamentos exercidos por ela. Nao ha espa<;o para analisar a veracidade ou falsidade
da imagem insustentavel produzida, acerca do mundo operario, pelo intelectual quando, ao
posicionar-se na situac;ao de urn operario sem tef urn habitus de openlrio, ele apreende a
condi<;ao operaria segundo esquemas de percep<;ao e aprecia<;ao diferentes dos esquemas
utilizados pelos proprios membros da classe operaria para apreender tal condi<;ao; ela e
verdadeiramente a experiencia que, acerca do mundo operario, pode ter urn intelectual que,
de maneira provis6ria e decis6ria, penetra na condic;ao openiria e eia pode toroar-se cada vez
menos improvavel estatisticamente se, a exemplo do que comec;a a DCOfrer atualmente, vier
a aumentar 0 numero daqueles que se encontram lanc;ados na condic;ao openiria sem terem
o habitus que e 0 produto dos condicionamentos "normalmente" impastos aqueles que
estao destinados a essa condi~ao. 0 populismo esempre a inversao de urn etnocentrismo; e
se as descri~oes da classe openiria e da classe camponesa oscilam, na maior parte das vezes,
entre 0 miserabilismo e a exalta~ao milenarista e porque elas fazem abstra~ao da rela~ao

com a condi<;ao de classe que faz parte de uma defini<;ao completa dessa condi<;ao e porque
a enunda~ao da rela~ao ajustada com a condi~ao descrita (0 que nao supoe necessariamente
que se esteja habilitado a experimentli-Ia) e menos facil que projetar, na descri<;ao, sua propria
rela<;ao com essa condi<;ao - nem que fosse porque essa falsa identifica<;1io e a subsequente
indigna<;ao que inspira tern, para elas, todas as aparencias de legitimidade,2
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ogosto de necessidade e 0 principio de conformidade

a efeito proprio do gosto de necessidade, que nao cessa de agir, mas de maneira
dissimulada - pais sua ac;ao se confunde com a cia necessidade - Dunea etao visivel quanta
no caso em que, agindo de alguma forma a contratempo, ele sobrevive ao desaparecimento
das condi<;:6es de que e 0 produta: testemunhas disso sao as artistas au pequenos
empresarios - que, de acordo com soas pr6prias afirma<;:6es. "nao sahem gastar 0 dinheiro
que ganharam" - au as pequenos empregados que, tardiamente arrancados a condi<;ao de
camponeses au openirios, encontram satisfa<;:ao equivalente aquela que poderiam the ter
oferecido urn bern au urn servic;o no fato de calcular e de saborear "0 que ganharam" ao se
dispensar de recorrer a tal expediente (deles se privando au "fazendo par conta pr6pria" a
trabalho) mas que, por esse fato, se tiverem de servir-se de tal recurso, VaG experimentar
a sentimento doloroso de urn desperdicio. Nao basta ter urn milhao para ficar em condi<;6es

de levar a vida de rnilionario: e os recem-chegados levam, em geral, muito tempo - as
vezes, uma vida inteira - para aprender que, em sua nova condi~ao, 0 que eles haviam
considerado uma prodigalidade culpada, faz parte das despesas de primeira necessidade.3

Esquecemos que, por exemplo, para apreciar "no seu devido valor", os servi~os totalmente
simb6licos que, em grande numero de itens (hoteis, sai6es de cabeleireiro, etc.), fazem a
essencial da diferen~a entre as estabelecimentos de luxo e os estabelecimentos comuns,
convern sentir-se 0 destinatario legitimo desses cuidados e dessas aten~6es

burocraticamente personalizadas e conservar, em rela~ao aqueles que sao pagos para
oferecer tais servi~os, urn misto de distancia (do qual faz parte a outorga de "generosas"
gratifica<;6es) e de liberdade, semelhante aqueie que as burgueses mantem com seus
servidores. Para quem duvidasse de que 0 fato de "saber se fazer servir", de acordo com 0

discurso burgues, e uma das componentes cia arte de viver burguesa, basta evocar as
openirios au os pequenos empregados que, tendo entrada por ocasiao de urn grande evento
em urn restaurante chique, implicarn com 0 chefe de sala ou com as gar~ons - que,
"imediatamente, se dao conta do tipo de pessoas que tern de enfrentar" - como que para
destruir sirnbolicamente a rela~ao de servi~o e conjurar 0 mal-estar em que ela os coloca.
a operario que, na vitrine, ve urn rel6gio de dais milh6es, au que ouve falar de urn cirurgiao
que teria gastD tres milh6es com a festa de noivado do filho, tern inveja nao desse rel6gio,
nem dessa festa, mas dos dais milh6es que ele teria aplicado de urn modo completamente
diferente, por ser incapaz de conceber 0 sistema de necessidades em que a melhor coisa a
comprar com dois milh6es seria urn rel6gio desse valor:' Quando "existem tantas coisas
que sao prioritarias", como se costuma dizer, "e preciso que alguem seja maluco",
efetivamente, para pensar em urn rel6gio que custa dois milh6es; no entanto, nunca se
sentinl verdadeiramente "no lugar" daqueles que estao situados no outro extremo do
mundo social. A loucura de uns e a necessidade primordial dos outros. E nao somente
porque a valor marginai desses dais milh6es varia segundo a numero de milh6es possufdos:
urn grande numero de despesas que, segundo se diz, sao ostensivas, nada tern a ver com
urn desperdicio e, alem de serem elementos indispensaveis de ceIto estilo de vida, sao
quase sempre - como a festa de noivado - uma excelente aplica~ao que permite acumular
capital social.
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Sob a forma de sistemas de necessidades, a estatistica limita-se a registrar a coerencia
das escolhas de urn habitus. E a incapacidade de "gastar mais" ou de urn modo diferente
isto e, de ter acesso ao sistema de necessidades implicado em urn nivel superior de recursas:
e a melhor confirmal;ao da impossibilidade de reduzir a propensao para consumir as
capacidades de apropria,ao ou 0 habitus as condi,oes economicas pontualmente definidas
(por exemplo, tais como sao apreendidas em determinado nivel de renda). Se tudo leva a
crer na existencia de uma relal;ao direta entre a renda e 0 consumo, eparque a gasta e
quase sempre 0 produto de condil;oes econ6micas identicas aquelas em que ele funciana,
de modo que e passivel imputar a renda uma efica.cia causal que se exerce apenas em
assoeia,iio com 0 habitus que ela produziu. De fato, a efieaeia propria do habitus ebern
visivel quando as mesmas rendas estao associadas a consumos muito diferentes,

compreensiveis apenas no pressupasto da intervenl;aO de prindpios de selel;ao diferentes.

Eassim que, para uma renda media par famflia muito mais elevada - 34.581 F
contra 25.716 F - os contramestres reservam para a alimental;ao uma parcela de suas
despesas muito proxima daquela que e utilizada pelos operarios com qualificac;:ao (35,4%

contra 38,3% entre estes ultimos e 30% para os quadros medios), ainda que 0 montante
global de suas despesas na materia seja igual aquele dos quadros superiores (12.503 F
contra 12.904 F). De fato, tudo mostra que eles permanecem vinculados aos valores

populares do "comer bern" e, sobretudo, amaneira popular de realizar tais valores: em
primeiro lugar, em vez de diminuir, aumenta 0 consumo dos itens mais caracteristicos
da alimental;aO popular, tais como alimentos abase de fecula, carne de porco, batatas,
aves de crial;ao; em segundo lugar, 0 consumo de itens onerosos que cleve ser reduzido
pelos operarios, embora simholizem para eles 0 "comer bern" - por exemplo, frios, vinhos,
cafe e, sobretudo, al;ucar (que, nas classes superiores, diminui fortemente) -, aumenta
consideravelmente, assim como a manteiga (444 F contra 365 F, ao passo que diminui 0

consumo de oleo); em terceiro lugar, 0 consumo de produtos dispendiosos, apesar de
ser caracterfstico do estilo de vida burgues, progride muito menos nitidamente ou
permanece no mesmo nivel: e 0 caso da vitela, cordeiro, carneiro, peixe, frutos do mar,
frutas citricas, etc.; do mesmo modo, os legumes frescos aumentam muito mais
rapidamente que as frutas frescas, e ambos aumentam muito menos que os frios. s

Outro exemplo: quando se passa da faixa de rendas compreendida entre 30.001

e 50.000 F para a faixa superior, a 16gica das compras de alimentos dos quadros superiores
ecompletamente diferente da 16gica adotada pelos operarios. Se 0 consumo alimentar
aumenta nos dois casos - ele e, relativamente, maior entre os quadros superiores -, os
itens consumidos em maior quantidade sao, na ordem, os seguintes: entre os quadros
superiores (incluindo professores secundarios e universitarios e engenheiros), aperitivos,
refeil;6es em restaurante, bebidas nao alc06licas, carne de carneiro, confeitarias, carne
de boi, frutas frescas, peixes e fruws do mar, queijo; e, entre os operarios, carne de
porco, aperitivos, carne de coelho, frutas frescas, legumes secos, pao e legumes frescos. 6

o principio das diferenl;as mais importantes na ordem do estilo de vida e, mais
ainda, da "estilizal;ao da vida", reside nas varial;oes cia distancia objetiva e subjetiva ao
mundo, a suas restril;oes materiais e urgencias temporais. A exemplo da disposil;ao estetica
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que e uma de suas dimens6es, a disposic;ao distante, desligada ou desenvolta em relac;ao
ao mundo ou aos outros, disposic;ao que mal se pode designar par subjetiva ja que ela e
objetividade interiorizada, s6 pode se constituir em condic;6es de existencia relativamente
desembarac;adas da urgencia. A submissao a necessidade que, conforme ja vimos, leva as
classes populares a uma "estetica" pragmatica e funcionalista, recusando a gratuidade e a
futilidade dos exercicios formais e de toda a especie de arte pela arte, encontra-se, tambem,
na origem de todas as escolhas da existencia cotidiana e de uma arte de viver que imp6e a
exclusao, como se tratasse de "loucuras", das intenc;6es propriamente esteticas.7 Eassim
que os operarios afirmam, com maior frequencia em relac;ao a todas as outras classes, sua
preferencia pelos interiores asseados e limpos,8 face is de arrumar, ou pelas roupas de
qualidade rendvel, atribui<;ao que, de qualquer modo, edeterminada pela necessidade
economica. A escolha, duplamente prudente, de uma pe<;a de vestuario "simples" (diz-se
"passe partout", "fica bern com tudo", etc.), ou seja, 0 menos chamativa e extravagante
possivel (diz-se, tambem, "sem cerimonia", "pratica", etc.) e, ao mesmo tempo, "rentavel",
isto e, barata e duradoura, capaz de "servir durante muito tempo" pelo menor prec;o,
imp6e-se, sem duvida, como a estrategia mais razoavel, considerando, por urn lado, 0

capital economico e a capital cultural (sem falar do tempo) que e possivel investir na
compra de uma roupa e, por outro, as lucros simb6licos visados em tal investimento (pelo
menos, no trabalho - diferentemente, par exemplo, dos empregados).

Cada vez mais frequente entre as mulheres que nao trabalham fora de casa (59%
contra 47%) e nunca Ie-em publicac;6es femininas, a parcela das mulheres que afirmam
ter "maior tendenda a nao levar em considerac;ao a moda" e nitidamente mais elevada
entre os artesaos OU comerciantes, agricultores e operarios (62, 61 e 55%) que entre os
quadros medios e os quadros superiores, profiss6es liberais, grandes comerciantes ou
industriais (43%). Do mesmo modo, a preocupac;ao em "acompanhar a moda" e
nitidamente mais elevada entre as muIheres de quadros medios ou empregados, enquanto
a escolha "do que ha de mais pratico ou mais economico" (escolha, cuja freqiiencia
aumenta nitidamente com a idade e emuito mais comum entre as mulheres que trabalham
apenas na casa de outras pessoas) refere-se, sobretudo, as mulheres de agricultores,
artesaos ou comerciames e opedrios (estas ultimas duas categorias tern maior tendencia
em afirmar que, antes de tudo, elas se deixam orientar pela preocupac;ao de "agradar ao
marido"). Por ultimo, a escolha de uma roupa "classica" (em vez de "requintada", "nao
conformista" au "esporte") que, asemelhanc;a da escolha da roupa "mais pnitica e mais
economica", cresce nitidamente com a idade e varia, em razao inversa, da leitura da
revista El1e, indfcio de urn investimento na pesquisa de vestuario, encontra-se, sobretudo,
nas mulheres de agricultores (67%) e opedrios (59%). ao passo que as mulheres da
burguesia, menos inclinadas a fazer tal escolha (39%), sao as que em maior numero
escolhem uma roupa "esporte" au "requintada" (F.c., XLII). Gutra confirmac;ao do
reduzido investimento no vestuario e da reduzida propensao para investir na pesquisa
estetica nessas materias e 0 fato de que as mulheres das classes populares sao
relativamente numerosas a comprar suas roupas no mercado, por correspondencia ou
nas grandes lojas "populares", ao passo que as mulheres da burguesia tendem a reservar
suas compras as butiques e as grandes lojas chiques (EC., XLV). A 16gica e a mesma na
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ordem da cosmetica e as pesquisas de mercado, abundantes sobre 0 assunto, estao todas
de acordo para mostrar que as mulheres das classes populares reduzem ao minima as
despesas com produtos e cuidados de beleza (cuja importancia aumenta, de forma
considenivel, quando se vai dos agricultores aos operirios, artesaos e comerciantes,
quadros medios e quadros superiores); e assim que elas representam 0 grau zero da
maquiagem, cuja complexidade (somente batom; batom e base de maquiagem; batem,
base de maquiagem e produto para os dUos; batom, base de maquiagem e produto para
os cflios e sobrancelhas), 0 custo em dinheiro e, sobretudo, em tempo, aumenta a medida
que se sobe na hierarquia social (segundo uma ordem semelhante a indicada mais acima),
pelo menos, ate 0 nivel dos empregados e quadros medios.

Assim, apesar de darem a impressao de que possam ser deduzidas diretamente das
condi~6es objetivas, uma vez que elas garantem uma economia de dinheiro, tempo e
esfor~os, em todos os casos, POllCO rentaveis, as praticas populares tern como prindpio a
escolha do necessaria ("isso nao e para n6s"), no sentido do que e tecnicamente necessaria,
ttprMico" (au, em outras palavras, funcional), isto e, necessaria para se apresentar "como
deve ser, sem mais nada", e, ao mesmo tempo, do que e imposto por uma necessidade
economica e social que condena as pessoas "simples" e "modestas" a gostos IIsimples" e
"modestos". 0 ajuste as oportunidades objetivas que esta inserito nas disposi,6es
constitutivas do habitus encontra-se na origem de todas as escolhas realistas que, baseadas
na renuncia a luaos simb6licas, de qualquer modo, inacessiveis, reduzem as praticas ou
os objetos a sua fun,ao teeniea: corte de eabelo "limpo"; "vestidinho muito simples";
moveis "bern fortes", etc. Eassim que nada e mais estranho as mulheres das classes
populares que a ideia, tipicamente burguesa, de transformar eada objeto de seu interior na
ocasiao de uma escolha estetica, de levar ate 0 banheiro au cozinha, lugares estritamente
definidos par sua fun~ao, a inten~ao de harmonia ou beleza au, ainda, de fazer intervir
critedos propriamente esteticos na escolha de uma panela ou de urn armario. As refei~6es

ou os trajes de festa op6em-se as roupas e refei,6es de todos os dias pela arbitrariedade de
urn corte ditado pelas conven~6es sociais - "e preciso fazer como deve ser", "temos de
fazer as coisas" - como os lugares socialmente designados para serem "decorados", salao,
sala de jantar au "living", op6em-se aos lugares cotidianos, ou seja, segundo uma antftese
que epraticamente a do "decorativo" e a do "pratico", e sao decorados, segundo conven~6es

estabeleeidas (bibel6s sobre a ehamine, pe,a de madeira adma do bufe, buque de flores
sobre a mesa) sem que alguma dessas escolhas obrigatorias suponha indagal'ao ou pesquisa.
Esse convendonalismo, que e 0 da fotografia popular, empenhada em flxar, segundo as
conven~6es, poses de conven~ao,9 encontra-se no lado oposto do formalismo burgues e de
todas as formas de arte pela arte, preeonizadas pelos manuais de bem-viver e pelas
publica~6es femininas: arte de receber, arte da mesa, arte de ser mamae. Alem disso ele
garante uma forma de seguran~a minima, em urn universo em que a seguran{:a e
praticamente inexistente, a "escolha" de "fazer 0 que se deve" au 0 que "se faz" (os
vendedores de bens domesticos conhecem a poder que 0 "isso se faz" exerce sabre a
inseguran~a popular) inscreve-se naturalmente em uma economia das praticas baseada na
busca do "pratico" e na recusa dos "maneirismos" e "modos afetados".10 E as pr6prias
escolhas que, do ponto de vista das normas dominantes, parecem ser as mais "irracionais",
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tern como principio 0 gosto de necessidade - seguramente corn 0 efeito bastante negativa
da falta de informa~ao e de campetencia especifica que resulta da falta de capital Cultural.
Par exemplo, a gosto par enfeites de fantasia e par bugigangas berrantes que povoa "saI6es"
e "entradas" corn penduricalhos e bibel6s de feira inspiraRse em uma inten~aodesconhecida
dos economistas e estetas comuns, a saber: obter 0 maximo "efeito" ("isso fara muita
efeito") pelo menor custo, formula que, para a gosto burgues, e a propria defini~ao da
vulgaridade (uma das inten~6es da distin~ao ea de sugerir, corn 0 menor numero possivel
de efeitos, a maior dispendio de tempo, dinheiro e engenhosidade). 0 que ea imita~ao do
objeto de arte ou a fancaria senao 0 que faz muito efeito por pouco valor, ou seja, as
"loucuras" que alguem pode se permitir contanto que possa dizer que "as conseguiu sem
gastar urn centavo"? as came16s e os especialistas da promo~ao de vendas sabem

perfeitamente que devem conseguir suspender os freios e as censuras que impedem a
desperdicio por meio da exibi~ao dos consumos proibidos como "neg6cios": por exempla,
a canape fora de moda (a pessoa esfor~a-se por esquecer sua cor para se convencer de que,
se for levado ern considera~ao apenas 0 pre~o, corresponde exatamente aquilo que havia
sonhado, Ita muito tempo, "para colocar diante do televisor") au a vestido de nylon,
demasiado apertado, que alguem acaba par comprar porque estava em liquida~ao, depois
de ter "jurado que nunca mais usaria pe~as de nylon".

E se ainda fosse necessario provar que a resigna~ao a necessidade esta na origem
do gasto de necessidade, bastaria evocar a desperdicio de tempo e energia implicado na
recusa de submeter a gestao cotidiana das tarefas domesticas as restri~6es do calcula
racional e dos principios de vida formais ("urn lugar para cada caisa", "cada coisa em seu
tempo", etc.) e que s6, na aparencia, se op6e a recusa de reservar tempo e cuidados asua
saude ("escutar-se") au asua beleza ("embonecar-se"): de fato, nesses dais tra~os de seu
estilo de vida, as mulheres das classes populares, duplamente dominadas, dao testemunho
de que nao reconhecem suficientemente valor a seu sofrimento ou a seu tempo, as (micas
coisas que podem gastar (e dar) sem reservas, para manifestar inquieta~ao em administra~

los e economiza-los ou, se quisermos, elas nao tern suficiente auto-estima (ah~m do rnais,

tern pouca valor no mercado de trabalho, diferentemente da for~a de trabalho qualificada
e do carpo cuidado das mulheres da burguesia) para se permitirem deferencias e uma
aten~ao, acompanhadas sempre par cena complacencia, e para consentirem a seu corpo
os cuidados, preocupa~6es e aten~6es de todos os instantes que sao necessarios para
garantir-Ihes ou conservar sua saude, elegancia e beleza. 11

Urn conjunto de indicios convergentes tendem a mostrar que as mulheres das
classes populares atribuem menos valor e manifestam menos interesse ao proprio corpo
que as mulheres das outras classes: por exemplo, 40,2% das mulheres de agricultores e
36,0% das mulheres de operarios julgam estar abaixo da media no que concerne a beleza
contra 24,2% das mulheres da classe dominante e 33,2% das mulheres das classes medias;
13,0% e 14,0% respectivamente, contra 10,1% e 7,6% dizem que aparentam ser mais
velhas que sua idade real; e as mulheres das classes populares atribuem-se, quase sempre,
notas inferiores (salvo para a pele, nariz e maos) as notas atribufdas pelas mulheres das
outras classes. Alem disso, dao menos valor abeleza e, sistematicamente, dedicam meTIOS
tempo, dinheiro e interesse a todos os cuidados do corpo (EC., XLIV).

Pierre BourdielJ

«



As chamadas a ordem ("quem ela pensa que e?", "isso nao e para pessoas como
nos") em que se enuncia 0 principia de conformidade, tiniea norma explfcita do gosto popular,
alem de terem 0 objetivo de incentivar as escolhas "razoaveis", de qualquer modo, impostas
pelas condic;:6es objetivas, cantem, igualmente, uma advertencia contra a ambif;ao de se

distinguir pela identifica,ao com outros grupos, au seja, uma chamada a solidariedade de
condic;:ao. E a diferenc;a entre as praticas e as preferencias culturais das diferentes classes
cleve-se, em uma parte importante, ao fato de que as oportunidades de encontrar, em sua
vizinhanc;:a, 0 "mercado" em que as experiencias culturais e as discursos a seu respeito
podem encontrar valor, variam, praticamente, como as oportunidades de viver tais
experiencias e, sem duvida, contribuem em parte para determina-las: 0 reduzido interesse

manifestado pelos membros das classes populares em rela,ao as obras de cultura legltima a
que eles poderiam ter acesso - sobretudo, pela televisao - nao e 0 efeito somente de uma
falta de competencia e de familiaridade: do mesmo modo que as temas considerados vulgares,
par exemplo, a televisao, sao banidos da conversa,ao burguesa (Ee., VI), os assuntos por

excelencia da conversac;ao burguesa, exposic;oes, teatro, concertos ou, ate mesmo, cinema,
sao excluidos, de fato e de direito, da conserva,ao popular na qual apenas poderiam exprimir
a pretensao de se distinguir. A chamada a ardem mais implacavel, sem duvida suficiente
para explicar 0 extraordiocirio realismo das classes populares, e constituida, sem duvida,
pelo efeito de clausura exercido pela homogeneidade do universo social diretamente
experimentado: nao existe outra linguagem possivel, nem outro estilo de vida, nem outras

relac;6es de parentesco. 0 universo dos possiveis esta fechado. As expectativas dos outros
sao outros tantos reforc;os das disposic;oes impostas pelas condic;6es objetivas.

A ritualizac;ao das prchicas e depoimentos, que pode ir ate a estereotipizac;ao, e,
em parte, urn efeito da aplicac;ao rigorosa do principio de conforrnidade: urn hornem de
idade madura que esta visitando alguem deve aceitar uma bebida, do mesmo modo que
uma mulher da mesma idade que usasse urn vestido curto demais seria severamente, ate
mesmo, cruelmente, censurada (par rneio de piadas, de brincadeiras pelas costas, etc.).
Enquanto as grandes diferenc;as entre classes sao muitissimo bern toleradas ("e urn
original", "nao e como n6s") por serem baseadas, aparentememe, na natureza (a respeito
da mulher do medico, dir~se-a que "sua obrigac;ao e andar bern vestida"), nao sera

permitida a mais insignificante diferenc;a, extravagancia, aos rnernbros da classe (ou a
quem e oriunda deJa) porque, neste caso, a diferenc;a s6 pode ter origem na vontade de
se distinguir, au seja, a recusa au a negac;ao do grupo (assim, concede-se urn prejulgamento
favoravel ao filho do burgues que rompe com a familia, ao passo que se condena 0 filho
do operario que vier a assumir uma atitude semelhante).12

Se toda a especie de "pretensao" em materia de cultura, linguagem ou vestwlrio e
especialrnente proibida aos homens, nao e somente porque a busca estetica - sobretudo, em
materia de cosmetica e vestuario - ereservada as mulheres par uma representac;ao, mais

estrita que em nenhuma outra classe, da divisao do trabalho entre os sexos e da moral
sexual,13 ou par estar associada, mais ou menos confusamente, a disposic;6es e maneiras
consideradas caracteristicas dos burgueses ("os rnodos afetados", "as maneirismos", etc.)
ou daqueles que estao prontos a submeter-se a suas exigencias para serem aceitos por eles e
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cujo limite e representado pelos "lacalos" au "pederastas" da injuria vulgar; mas tambern
porque a submissao a exigencias percebidas como femininas e, ao meSilla tempo, burguesas,
aparece de a1guma forma como a indicia de uma dupla nega<;ao da virilidade, de uma dupla
submissao que a linguagem corrente, que pensa naturalmente tada domina~ao na 16gica e
no lexico da dominac;:ao sexual, esta predisposta a exprimir.

Nao e somente nos pensamentos que a oposic;:ao entre as classes populares e a

classe dominante - e, especiaimente, as frac;:6es dominadas dessa classe - se organiza

por analogia com a oposic;:ao entre masculino e feminino, au seja, segundo as categorias

do forte e do fraco, do gordo e grosso (referente aos alimentos. mas tambem as piadas)

e do magrc (au fino), etc. Assim, em materia de alimentac;:ao, as classes populares (e,
sem duvida, os homens mais que as mulheres) op6em-se as outras classes, do mesmo

modo que os homens se op6em as mulheres: observa-se, per exemplo, que os quadros

superiores sao mais numerosos que todas as outras classes (salvo os agricultores) a

beber leite, todos os dias, no cafe da manha (59% contra 42% dos operarios), assim

como as mulheres sao, no conjunto, mais numerosas que os homens no consumo desse

alimento; 0 mesmo ocorre em rela<;:ao ao chocolate (12% contra 5% dos operarios e 5%

dos agricultores; neste caso, suprime-se a diferenc;a entre os sexos) e em rela<;:ao ao cha.,

bebida tipicamente burguesa (27% contra 3% dos operarios e 0% dos agricultores) e

feminina. No entanto, as classes populares distinguem-se, sobretudo, pelo lugar que, no

cafe da manha, reservam aos alimentos salgados e substanciais, nitidameme masculinos,

tais como a sopa, consumida quase exclusivamente pelos camponeses, ou a carne (46%

dos agricultores e 17% dos operarios contra 6% dos quadros superiores afirmam consumi

la, no minimo, de tempos em tempos) e 0 queijo, ao passo que as quadros superiores e

as membros das profiss6es liberais ocupam nitidamente °primeiro lugar (40% afirmam

fazer tal consumo todos as dias contra 29% dos agricultores e 11 % dos operarios) em

relaC;ao aos alimentos doces e ado~ados, tais como compotas e mel, de resto, nitidamente

femininos (somente 38% dos homens afirmam consumi-Ios, pelo menos, de tempos em

tempos, contra 63% das mulheres - Ee., XLVIII).14 Sabe-se, por outros dados, que a

conjumo das diferen<;:as socialmente constituidas entre os sexos tende a enfraquecer-se

a medida que se sobe na hierarquia social e, sobretudo, quando se vai em direc;ao as

frac;6es dominadas da classe dominante em que as mulheres tendem a atribuir-se as

prerrogativas mais tipicamente masculinas, como a leitura dos jornais charnados de

opiniao e 0 interesse pela politica, ao passo que as homens nao hesitarn em afirrnar

interesses e disposi<;:6es, par exemplo, em materia de gosto, que, em outras circunstancias,

os levariam a ser tratados como "efeminados".'s

Antes de invocar um efeito de inercia cultural au de "atraso cultural", pela aplica<;ao de
urn esquema evolucionista que permite aos dominantes a percepc;ao de sua maneira de ser au

de proceder como se 0 dever-ser tivesse sido realizado, conviria se interrogar se a valorizac;ao

popular da fon;a fisica como dimensao fundamental da virilidadel6 e de tudo a que a produz e
a sustenta, tais como os alimentos e as bebidas "fortes", tanto em sua substancia quanta em

seu sabor, au os trabalhos e exerdcios de forc;a, mantem uma relac;ao inteligivel com 0 fata de

que urn fator em comum da classe camponesa e da classe operaria ea dependencia de uma
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"0 bem!jacquois [habitame de Benejacq] de ado~ao, Fran<;:ois Bruat, vai defender, esta noite, em
Nay, seu titulo de campeao da Fran~a como 0 maior comedor de feijoes (2,7 kg em 15 minutes).
Henri Boirame, 0 palois [originario da cidade de Paul, conseguira vence-Io esse ana?

Anunciados como se tratasse de boxeadores, com 0 guardanapo em volta do pesco<;:o,
mal tiveram tempo para se lan<;:arem sobre as pratos fumegantes com feijoes brancos com
toucinho, diante de urn publico de ringue de bairro...

E vamos la que eu engulo voce! Uma colherada para Verlaine, outra para Rimbaud,
outra para Simin Palay...

Vejam so 0 que acontece quando se pretende veneer urn desafio. Solu~os para urn
lado, baforadas para outro, tudo isso para ingurgitar a maier quantidade de feij6es ...

Eve la que ja estou pegando outra pratada... 0 publico nao se cansa de incentivar,
apoiando calorosamente seu favorito, Fran~ois Bruat de Benejacq, atual campeao da Fran~a.

Vma especie de Raymond Poulidor do prato, 0 imbativel nas provas de contra-relogio,
volta-se para seus perseguidores sempre que acaba de engolir 500 gramas. Urn verdadeiro
glutao, esse tratante.

Duas mandibulas e urn ventre grande assim!
E, entre duas pratadas, atitudes de lutador de catch para desestimular os adversarios.
E uma terceira dose. Que vontade! Born proveito!"

La RepubJique des Pyrenees, juil 1978.
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for~a de trabalho que, por sua vez, e reduzida pelas leis da reprodu~ao cultural e do mercado
de trabalho, mais que em qualquer Dutra dasse, afon;:a muscular;J7 sem esquecer 0 fato de que
uma classe que, a exemplo da classe operaria, rica tao somente de sua for<;a de trabalho, nada
pode opor as outras classes, fora a retirada desta for~a, alem de sua for~a de combate que
depende da for<;a e coragem fisicas de sellS membros e, tamhem, de seu numero, au seja, de
sua consciencia e solidariedade, OU, se preferirmos, da consciencia de sua solidariedade.

o mesma edizer que seria urn equivoco ignorar 0 efeito propriamente politico da a<;:ao
de moraliza<;ao (au des-moraliza<;:ao) que se exerce atraves de todos os veiculos da nova moral
terapeutica (revistas femininas, semamirios, programas radiofOnicos, etc.). Comoedemonstrado
pelo caso-limite dos camponeses que, pela imposi~ao do estilo de vida dominante e da

representa~ao legitima do corpo, foram atingidos em suas condi~6esespecificas de reprodu~ao

(com 0 celibato dos dirigentes da produ~ao agricola) e em sua propria existenda, enquanto
classe, capaz de definir por si os principios de sua identidade, e, sem duvida, urn dos ultimos
refugios da autonomia das classes dominadas, de sua capacidade de produzir por si mesmas

sua propria representa~ao do homem realizado e do mundo social, amea~ada por todos os
questionamentos da adesao dos membros da classe operaria aos valores de virilidade que sao
uma das formas mais autonomas de auto-afirmac;ao enquanto c1asse. E os principios mais
fundamentais da identidade e unidade da dasse, aqueles que residem no inconsciente, encontrar
se-iam, de fato, afetados se, neste ponto decisivo que ea relaC;ao com 0 corpo, ocorresse que a

classe dominada se limitasse a se apreender como classe pelo olhar dos dominantes, ou seja,
pela rela<;a:o com a defini<;a:o dominante do corpo e de seus usos. Dito isto, oeste terreno, a
semelhanc;a do que ocorre em muitos outros, tambem importantes, que nao sao constituidos
do ponto de vista politico, exclui-se, de fato, qualquer resistencia coletiva ao efeito de imposi~ao

que levaria ou a constituir como valor as propriedades negativamente avaliadas pela taxinomia
dominante (segundo a estrategia black is beautiful) ou, entao, a criar novas propriedades

positivamente avaliadas. Aos dominados resta, portanto, a alternativa da fidelidade a si e ao
grupo (sempre exposta a recaida na vergonha de si), assim como do esfor~o individual para
assimilar 0 ideal dominante que se encontra no lado oposto apropria ambiC;ao de uma retomada
coletiva da identidade sodal (do tipo daquela que persegue a revolta coletiva das feministas
norte-americanas ao preconizar 0 natural look).

Os efeitos da domina~ao

A adapta~ao a uma posi~aodominada implica uma forma de aceita~ao da domina~ao.

Os efeitos da propria mobiliza~ao politica tern dificuldade em contrabalan~ar

completamente os efeitos da dependencia inevitavel da auto-estima em relaC;ao aos sinais
do valor social, tais como 0 estatuto profissional e 0 salario, antecipadamente legitimados
pelas sanc;6es do mercado escolar. Seria faci! enumerar as trac;os do estilo de vida das
classes dominadas que, atraves do sentirnento da incompetencia, fracasso au indignidade
cultural, contem uma forma de reconhecirnento dos valores dominantes. Em urn de seus
!ivros, Gramsci ja havia afirmado que 0 openirio tende a aplicar, em todas as areas, suas
disposi~6es de executante. Tambem pela falta de qualquer consumo de luxo. whisky au
quadros, champanha ou concertos, cruzeiros ou exposiC;6es de arte, caviar ou antiguidades,
o estilo de vida das classes populares e caracterizado pela presenc;a de substitutos em
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saldo de urn grande numero desses bens raros, espumantes a guisa de champanha, corino
em vez de couro, reproduc;:6es no lugar dos quadros. indicios de urn desapossamento em
segunda potencia que se deixa impor a defini<;ao dos bens dignos de serem possuidos.
Com produtos culturais de grande difusao, com musicas cujas estruturas simples e
repetitivas fazem apelo a uma participac;:ao passiva e ausente. com divers6es pre-fabricadas.
concebidas pelos novos engenheiros da produc;:ao cultural, em grande serie, propositalmente
para os telespectadores e, sobretudo, com espetaculos esportivos que estabelecem urn
corte reconhecido entre os profanos e os profissionais, virtuoses de uma tecnica esoterica
ou "super-homens" com capacidades fora do comum, 0 desapossamento da propria intenc;:ao
de exibir suas proprias finalidades duplica-se de uma forma mais insidiosa de
reconhecimento de desapossamento. A partir da formula fornecida, ha muito tempo, por
Adorno que havia estabelecido uma analogia direta e ingenua entre a propria forma e as
usos das musicas de grande difusao, por urn lado, e, por outro, 0 mundo do trabalho
alienado, alem de ficar devendo, sem duvida, 0 essencial de sua credibilidade, a exemplo
de certa critica do esporte, ao fato de que, na impecabilidade populista, ela permite exprimir
uma nostalgia e uma repulsa de apreciador. a critica da produc;:ao cultural de massa acabou
dissimulando, de fato, 0 essencial: 18 nao e somente na area da musica ou esporte que os
homens comuns estao reduzidos ao papel do fanatico, limite caricatural do militante,
dedicado a uma participac;:ao passional - as vezes, ate 0 chauvinismo -. mas passiva e
ficticia que nada e alem da compensac;:ao ilusoria do desapossamento em beneficio dos
especialistas. Em vez da monotonia da cadeia de montagem ou do escritorio, esta relac;:ao
com os produtos culturais de "massa" (e. a fortiori, da "elite") reproduz, reativa e fortalece
a rela~ao social que se encontra na origem da experiencia openiria do mundo e faz com
que 0 trabalho e 0 produto do trabalho, opus proprium, se apresentem diante do trabalhador
como opus aJienum. E 0 desapossamento nunca e tao completamente desconhecido 
portanto, tacitamente reconhecido ~ senao quando 0 desapossamento economico, na
seqliencia dos progressos da automatizac;:ao. duplica-se do desapossamento cultural que
fornece a melhor justificativa aparente ao desapossamento economico. Desprovidos de
capital cultural incorporado que e a condi<;ao da apropria<;ao conformista (segundo a
defini<;ao legitima) do capital cultural objetivado nos objetos tecnicos, os trabalhadares
comuns sao dominados pelas maquinas e pelos instrumentos, aos quais antes servem do
que fazem uso, assim como pelos detentores dos meios legitimos, ou seja, te6ricos. de
domina-los. Tanto na usina quanta na escola que ensina 0 respeito pelos saberes inuteis e
desinteressados, alem de estabelecer relac;:6es investidas da autoridade "natural" da razao
cientifica e pedagogica entre individuos e atividades soJidariamente hierarquizadas, eles
encontram a cultura legitima como urn principio de ordem sem necessidade de demonstrar
sua utilidade pratica para ser justificado. A experiencia que os mais desprovidos de capital
cultural podem ter em rela<;ao as obras de cultura legitima (ou, ate mesmo, de urn grande
nurnero de espetaculos pre-fabricados que lhes oferece a industria do show business) nao
passa de uma das formas de uma experiencia mais fundamental e mais comum, a saber: a
do corte entre as habilidades [savoir-faire] praticas, parciais e tacitas, por urn lado, e, par
outro, os conhecimentos te6ricos, sistematicos e explicitos (com tendenda a se reproduzir,
inclusive, no terreno da politica). entre a ciencia e a tecnica, a teoria e a pratica, a
"concepc;:ao" e a "execuc;:ao", 0 "intelectual" au 0 "criador", que da seu proprio nome a
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uma obra "original" e "pessoal", de que se atribui, assim, a propriedade, e 0 Ilbra<;al",
simples servidor de uma intenc;:ao que 0 supera, executante desapossado do pensamenta
de sua pratica. 19

o sistema de ensino, operador institucionalizado de classificac;:6es que, par sua
vez, eurn sistema de classificac;:ao objetivado ao reproduzir, sob uma forma transformada,
as hierarquias do muncio social, com suas clivagens, segundo "niveis" que correspondem
a estratos sociais, e suas divis6es em especialidades e disciplinas que refletem divis6es
sociais sern fim, por exempio, a oposic;:ao entre teoria e pnhica, concepc;:ao e execll(;:ao,
transforma, com tada a neutralidade aparente, classificac;:6es sociais em classificac;:6es
escolares e estahelece hierarquias que nao sao vivenciadas como puramente tecnicas,
portanto, parciais e unilaterais, mas como hierarquias totais, baseadas na natureza, levando,
assim, a identificar 0 valor social com 0 valor "pessoal" e as dignidades escolares com a
dignidade humana. A "eultura", supostamente, garantida pelo diploma escolar, e urn dos
componentes fundamentais do que faz 0 homem realizado em sua defini~ao dominante,
de modo que a priva~ao e percebida como uma mutila~ao essencial que atinge a pessoa em
sua identidade e dignidade de homem, condenando-a ao sHeneio em tadas as situac;oes
oficiais em que tern de "aparecer em publico", mostrar-se diante dos outros com seu
corpo, sua maneira de ser e sua linguagem.2o

o desconhecimento dos determinantes sociais da carreira escolar - e, por
conseguinte, da trajet6ria social para cuja determina~ao ela contribui - confere ao diploma
escolar 0 valor de urn direito de natureza, transformando a escola em uma das instancias
fundamentais da manutenc;ao da ordem soeial. 13, sem duvida, no terreno da edueac;ao e da
eultura que os membras das classes dominadas tern menos oportunidades, por urn lado,
de descobrir seu interesse objetivo e, por outro, de produzir e impor a problematica
conforme a seus interesses: de fato, a consciencia dos determinantes econ6micos e sociais
do desapossamento cultural varia quase em razao inversa ao desapossamento cultural
(como e perfeitamente demonstrado nas Tabelas 26 e 27). A ideologia earismitiea que
imputa apessoa, a seus dons naturais ou a seus meritos, a inteira responsabilidade por
seu destino social, exerce seus efeitos para muito alem dos limites do sistema escolar: nao
hi relac;ao hierirquiea que nao tenha uma parte da legitimidade, que os proprios dominados
me reconhecem, de sua participa~ao, confusamente percebida, na oposi~ao entre "instru~ao"

e ignorancia.
Os prindpios mais vislveis das diferen~as oficiais (ou seja, registradas oficialmente

em estatutos e salarios) observadas no amago da classe operaria sao a antiguidade e a
instru~ao (tecnica ou geral), a respeito das quais podemos nos interrogar para saber se
sao valorizadas, sobretudo, entre os contramestres, enquanto garantias de competencia
ou como atestados de "maralidade", isto e, de confarmidade, ate mesmo de doeilidade. A
pareela dos individuos despravidos de qualquer diploma (ou naseidos de urn pai sem
diploma) deeresee eonsideravelmente quando se vai dos trabalhadores brac;ais para os
contramestres, passando pelos openirios sem e com qualifica~ao. Diferentes indicadores
de uma disposi~ao ascetica, quase sempre associada aambi~ao de mobilidade, tais como a
taxa de fecundidade ou a pratica da gimistica e da nata~ao, variam no mesmo sentido,
assim como indicios de boa vontade cultural: por exemplo, visita a castelos e monumentos,
freqiiencia do teatro au concerto, posse de discos ou inscri~ao em uma biblioteca. Conviria,
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Tabela 26 - Varia~6es da consciencia dos fatores sociais relativos ao sucesso
escolar e social

A continu3l;ao dos estudos o sucesso na vida depende de
depende de

NR imeligencia meio NR cscia melD imeligencia instru<;1io
social prof. social

agricultores 6 65 29 51 13 21 15
operarios 3 55 42 2 48 II 19 20
artesiios, peq. comerc. I 74 25 45 9 35 II
quadros medias 4 45 51 2 34 18 28 18

quadros superiores 4 52 44 5 34 18 35 8

Fonte: SOFRES, janv. 1971.

Tabela 27 - Varia~6es da representa~aodos meios destinados a reduzir a
desigualdade

o melhor meio de reduzir a desigualdade agrie. oper. empresarios empreg., q. super.,
das oponunidades entre os jovens franceses: q. media prof. lib.

reformar profundamente a heran<;a 3 I 6

democratizar completamente 0 ensino 10,5 16,5 25 29,5
aumentar os benefIcios sociais para

38 50,5 71 49 23,5as mais desfavoreeidos
nacionalizar as empresas privadas 4 3,5
aumentar a prosperidade da

24 20 8 18 38economia nadonal

sem opiniiio 27,5 6 21 3,5 3

Fonte: SOFRES, 1970.

A consciencia dos efeitos do meio social e, particularmente, reduzida entre artesaos e comerciantes,
agricultores e operarios, ao passo que 0 reconhecimento desses efeitos, entre os quadros superiores, nao
exclui a adesao as virtudes da inteligencia. 21

no entanto, nao tirar a conclusao de que os trabalhadores situados no tapo da hierarquia
operaria se confundem com as camadas inferiores da pequena burguesia: eles distinguem
se delas de muitas formas e, em primeiro lugar, pelo fato de que se comportam como
trabalhadores bra,ais, inclusive, no uso do tempo livre (53,9% dos contramestres e 50,8%
dos operarios com qualifica.;ao fazem biscates, no minimo, uma vez por semana). E sua
solidariedade com 0 estilo de vida popular manifesta-se em todas as areas: em seus
consumos, leituras, lazer e, em particular, em tudo 0 que diz respeito asimboliza<;ao da
posi.;ao social, por exemplo, vestuario, aspecto em que, apesar de se mostrarem urn pOlleD
menos parcimoniosos que os operarios sem qualifica.;ao e os trabalhadores bra.;ais, eles
nao manifestam a preocupa.;ao com a apresenta.;ao que caracteriza as profiss6es nao
bra.;ais, a eome<;ar pelos empregados. Em suma, tudo parece indicar que, entre as operarios
com qualifica.;ao e os contramestres, que permanecem submetidos ao principia de
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conformidade, par um lado, e, par outro, as empregados, que, pelo menos, em pensamento,
encontram-se ja na conida, passa uma verdadeira fronteira tanto na ordem do estilo de
vida quanta no dominic das tomadas de posi~ao polfticas.12

A preocupac;:ao dos primeiros e muira menor que ados segundos no que diz
respeito a tamar distincias em relac;:ao as divers6es e passatempos mais tipicamente
populares, tais como 0 arraial au os espetaculos esportivos: 60,4% (dos quais 58,2% sao

operarios sem qualificac;:ao e trabalhadores brac;:ais) afirmam ter ido, pelo menos, uma

vez, a urn arraial no decorrer do ultimo ano, contra 49,5% dos empregados, 49,6% dos

quadros medias; e, sabe-se que, em seu conjunto, os opercirios assistem, urn pOlleD mais

frequentemente, aos programas esportivos au aos espetaculos de circo, ao passo que os

quadros medios e os empregados assistem com uma freqiiencia muito maior os programas

de carater cientifico, historico ou litenlrio (EC., VII). Com uma renda praticamente

equivalente, os openlrios, que gastam mais com a alimentayao, reservam uma parcela

menos importante de seu on;:amento a tudo 0 que diz respeito aos cuidados prestados a
pessoa (vestuario, higiene, penteado, farmada - EC., III); entre os empregados, os homens

gastam com 0 vestuario a equivalente a 85,6%, contra 83,7% entre as mulheres. Eles

compram roupas semelhantes par urn preyo mais barato (por exemplo, 83% da despesa

carrespondente dos empregados para capas, 68,7% para paletos e 83,5% para sapatos,

diferenya que e muito mais marcante entre as mulheres) e, sobretudo, roupas diferentes:

par urn lado, as jaquetas de couro ou de simile e os impermeaveis de forro duplo para as

trajetos de motocicleta nas manhas frias e, par outro, as capas que situam a pessoa do

lado da respeitabilidade pequeno-burguesa; aqui, os macac6es, as vestimentas de trabalho,

enquanto la, as batas e os aventais, as jaquetas, os paletos e os blazers. Os operarios com

qualificayao - (mica categoria isolada nas estadsticas disponiveis - distinguern-se quase

tanto dos empregados, embara disponham de rendas semelhantes, quanta do conjunto

dos operarios (salvo em urn aspecto: as despesas ern materia de filmes e discos).

Nao e no terreno da cultura, todavia, que se deve procurar urn distanciamento ou

uma tomada de distc1ncia, salvo cornpletamente negativa, a revelia, em rela<;ao a classe

dorninante e seus valores: evidenternente, existe tudo 0 que e da ordem da arte de viver,

uma sabedoria adquirida pela prova<;iio da necessidade, do sofrimento e da humilha<;iio, e
depositada em uma linguagem herdada, densa inclusive ern seus estereotipos, no sensa

da frui<;iio e da festa, da expressiio de si e da solidariedade pnitica com as outros (evocado
pelo adjetivo boa-vida em que as classes populares se reconhecem), em suma, tudo a que
se engendra no hedonismo realista (e nao resignado) e no rnaterialismo cetieo (sern ser

cinieo) que constituem uma forma de adaptayao as condi<;6es de existenda e, ao mesmo

tempo, uma defesa contra tais condiy6es;23 existe a eficada e a vivacidade de urn falar que,

liberado das censuras e obrigayoes que pesarn sobre os falares quase escritos, portanto,

aut6nomos ern relayao ao contexto pnitico, encontra na referenda comum a situa\"=oes,

experiencias e tradi\"=6es compartilhadas, 0 principio de suas elipses, atalhos e metaforas;

existe, tambem, tudo 0 que se refere a politica, a tradi\"=ao das Iutas sindieais, aspectos em

que poderia residir 0 tinieo principio verdadeiro de uma contra-cultura, mas em que

continuam a se exercer, como veremos mais adiante, os efeitos da domina\"=ao cultural.
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Urn contrarnestre que "trabalhou rnuito pelos outros"

o Sr. L., 61, come<;:oll a trabalhar como aprendiz na SNFC [Sociedade Nacional das Estradas
de Ferro], com 14 anos e meio, depois tomoli-se operario e, agora, econtramestre: ele "esta
encarregado dos vag6es para passageiros". A mulher, 52, nunea trabalhou fora de easa, fez a
secund<irio e teria desejado encontrar urn emprego. Tiveram quatro filhos: 0 mais velho e
programador; 0 segundo, dominicano; a terceira era secretaria de dire<;:ao e deixou de trabalhar
apas seu casamento; e 0 cayula esta preparando 0 baccalaureat. Eles mOfam, em Grenoble, em
urn apartamento de urn im6vel do tipo HLM [Habita,6es de aluguel moderadoJ.

"Deve~se conhecer bern as (oisas..."

o Sr. L. reformou quase todD 0 apartamento: "basta observar, havia urn camado ali e
Dutro aqui. Como eramos numerosos, tinha-se a impressao de ficar fechados aqui dentro, entaa,
quebrei a parede; assim, a espa~o e maior, pode-se receber urn numero maior de pessoas,
sobretudo, com toda a familia (...), enecessaria ter espa~o, sobretudo, quando os arnigos de
meu filho vern visitar-nos, enecessario espa~a, porque eles dan~am e brincarn". A maioria dos
moveis foram comprados na l\.misia, pais no qual viveram varios anos. as negociantes de objetos
usados e os antiquarios "sao todos uns traficantes (...), uns espertalh6es" e a mulher acrescenta:
"Deve-se conhecer bern as coisas (...), mas como nao se tern qualquer ideia a respeito do pre~o

delas foi, por isso, que meu marido disse que eles sao traficantes, deixamo-nos enganar; podem
vender-nos algo falso como se fosse autentico e, depois, considerando os pre~os...".

"Eu sabia de sua utilidade"

A casa nao e"urn museu"; os bibel6s, os vasos "viram nichos de poeira". as diferentes
objetos que ornamentam a casa sao, na sua maioria, presentes dos filhos e amigos, ou foram
"recuperados", e todos tern "utilidade". A Sra. L. s6 compra urn objeto depois de "encontrar urn
espa~o na casa": "Este vaso, pois bern, eu precisava de urn vaso, era necessario urn vasa porgue
havia necessidade de flores; assim, quando me perguntaram 0 que eu desejava, eu disse 'urn vaso'
e fizeram-me esse presente, mas porque eu sabia de sua utilidade". Os filhos "sabem muitissimo
bern que nao se deve comprar coisas que nao van servir ou que colaco em urn aparador. Enecessaria
que, em primeiro lugar, haja lugar... caso contnirio, detesto ter coisas para arrumar". Fazem a
maior parte das compras nas lojas do Carrefour, Record ou Nouvelles Gaieries. "Detesto fiear
embasbacada diante das vitrines, vou a urn grande supermercado no qual se encomra praticamente
tudo, pode-se escolher sem correrias", sublinha 0 sr. L. que, no inkio das [erias, come~a sempre
por "ir ver 0 mercado": "interesso-me pelo pre~o do que compro, pela qualidade das coisas que
escolho. Se voce compra com os olhos fechados, dao a voce qualquer coisa".

':Agora, terei 0 maior empenho em trabalhar"

Ha pouco, tornaram-se proprietarios de uma pequena casa, na regiao serrana de
Grenoble. A proposta para ocupar essa casa veio, ha varios anos, de "urn casal amigo; ele e
engenheiro". Durante tres anos, fizeram reformas: "0 assoalho estava apodrecido; fui 0 primeiro
a entrar e acabei caindo... nao tinha telhado, havia goteiras por todos os lados"; ele fez toda a
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reforma sozinho: "Est:1 vendo, comecei como aprendiz nas estradas de ferro e 0 aprendiz
tinha de fazer tudo, fazia estagios, tres meses na hiddulica, outros tres na solda eletrica...
entao, consegue-se conservar, mais ou menos, a profissao". Eles pretendiam transformar esta
casa em sua residencia principal: ''Agora, terei 0 maior empenho em trabalhar, agora que a
casa eminha; nao trabalho para os outros, ja fiz isso demais e ja fui muito explorado".

"Ca1<;:ar esquis com 42 anos"

Gosta "muito do frio e da neve, mas nao de esquiar": "tenho medo de me machucar. Utilizo
o pequeno treno em cornpanhia de meus netos. Tenho de dizer que sofri urn acidente de carro com
meu cunhado, na Tunisia (...), machuquei-me no pulso, basta reparar em que estado se encontra
meu pulso (...); par isso, prefiro utilizar 0 pequeno treno; fico sentado, nao ha risco de cair" (Sua
mulher come<;:ou a "cal<;:ar esquis com 42 anos" e "empenhou-se nisso por causa dos filhos". "famos
acompanha-Ios e nao tinhamos vontade de fiear 0 dia inteiro em urn bar au pegar urn resfriado
dentro do carro"). Quando era jovem, ele havia sido "bastante esportivo, jogava futebol".

"E preciso, no entanto, que gostemos delas"

As vezes, ele prepara as refei<;:6es: "Quando minha mulher esta de ferias ou na casa das
irmas e que fico sozinho, prefiro preparar as rninhas refei<;:6es do que ir comer na casa cia
minha mae ou das cunhadas". Quando ela deseja "fazer urn agrado a alguern", sua mulher
"vai procurar urn cardapio nas suas receitas": "nao estou absolutamente de acordo com meus
filhos porque me dizem que 'e preciso fazer algo de que se goste'. Eu digo: 'na vida fazemos,
muitas vezes, coisas das quais, no infcio, nao gostamos e, no entanto, epreciso gostar delas'''.
"Para beber nas refei<;:6es diarias, compm vinho no Carrefour porque e mais barato que os
outros: corn porcemagem de alcool de 11 graus, custa 1,40 F e, se for engarrafado com a
mesma gradua<;:ao, 2,35 F, se nao me engano".

"Ha sempre algo para fazer"

Durante as ferias, eles fazem camping: "a beira-mar, tomamos banho (...), gosto muito
de catar conchas (...). Nos bosques, pode-se colher cogumelos ou caracois, para dizer a verdade,
ha sempre algo para fazer". E sua rnulher acrescenta que, nas ultimas ferias, "ele tinha ficado
urn pouco decepcionado porque, justarnente, nada havia para colher (...). Ele nao quer ficar
inativo, tern necessidade de fazer alguma coisa; alias, esse foi 0 motivo que nos levou a escolher
a formula do campingporque ele nao se sente bern em urn hotel ou restaurante. Ao contrario,
dessa forma, ele esta sernpre ocupado ern fazer compras, tomar banho, certamente, providenciar
o que for necessario. E depois, visitamos ern geral primeiro 0 que esta avolta (... ). Quando
fomos aItalia, passamos urn pouco por tudo; justamente 0 que era rnais antigo, a arqueologia,
meu marido aprecia muito menos. Pessoalmente, fa<;:o parte de uma equipe cultural e, ponamo,
isso e uma coisa que me interessa tambem".

"0 circo, 0 programa 'A pista das estrelas', os jogos de Guy Lux"

Na televisao, ele "assiste as partidas de futebol, ao ciclismo, ao esporte: para a copa do
mundo, ha dois ou tres anos, eu me levantava a uma ou duas horas da madrugada para assistir
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as partidas de futebol". Quanto ao resto, assiste raramente a outros programas: "Aprecio
urn filme de faroeste, gosto disso; se eurn filme de capa e espada, eu gosto. Mas se euma
pe~a de teatro ou algo parecido, durmo". Sua mulher, que aprecia bastante assistir as pe\as
de teatro, acrescenta que gosta muito "do circo, do programa 'A pista das estrelas', dos
jogos de Guy Lux..." Ele nao vai assistir as partidas de futebol porque e "nervoso demais",
mas Ie nos jornais "as resultados esportivos". Nao compra jornais, mas, as vezes, traz para
casa aqueles que sao abandonados pelos viajantes; na vespera, ele havia "chegado com Le
Figaro, I.:Aurore, Le Canard enchaine, Le Nouvel Observateur': "entre todas essas
publica~6es, comenta sua mulher, ele prefere ler I:Aurore, os acidentes de carro, as brigas,
coisas desse genero, enquanto no Le Monde sao as coisas politicas". Ele Ie "romances
policiais, Maurice Leblanc, Michel Zevaco": "tudo 0 que aparecer de capa e espada; quando
me chegam as maos, leio tudo. Caso contnlrio, ja adivinhou, DaO presto muita atent;:ao.
Deito~me e, imediatamente, pego 0 jornal para poder adormecer" (sua mulher, inscrita na
biblioteca do bairro, leu recentemente 0 pavilhao dos cancerosos de Soljenitsine, e gosta
de Michel de Saint-Pierre, Pierre-Henri Simon, As cartas de Fran~oise Parturier, alem de
comprar livros quando "julga que tern algum valor").

"Nao me pergunte pelo nome dos autores chissicos"

Quando ele era jovem, aprendeu "a tocar clarineta e depois veio 0 futebol; ora, eu
nao podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo (...) em seguida, incentivei sempre meus
filhos para a musica porque aprecio musica". "Vivaldi eagradavel; elinda como melodia,
inclusive, e instigante. Aprecio tambem Beethoven porque se trata de uma musica suave
C...). Nao me pergunte 0 nome dos autores classicos, com excet;:ao de Beethoven, Chopin,
Bach ou de fulanos como esses, mas depois, os outros ... " Possuem alguns discos,
principalmente, musica para danyar. Entre os cantores, ele aprecia bastante Sheila: "Mas
existem dois que nao consigo suportar: trata-se de Sylvie Vartan e Guy Beart" (sua mulher
aprecia, sobretudo, Marie Laforet, Les Compagnons de la chanson e Moustaki).

"Isso representa algo"

Eraro irem ao cinema: "Por que ir ao cinema quando temos a televisao?". Quando
estiveram em Paris, assistiram na sala de teatro do Ch:1telet a "I:auberge du cheval blanc,
La Toison d'or, e no teatro do Mogador, As valsas de Viena". Depois do casamento, nao
viram opera; quando ele era jovem, tinha assistido e apreciado a Tosca e La Traviata. Por
ocasiao, da primeira viagem a Paris, eles visitaram "todos os museus": "inclusive, 0 museu
de cera Grevin, 0 Louvre, 0 Palacio de Versalhes e 0 Panteao, nos os visitamos uma vez".
"Aprecio a pintura, mas desconheyo os pintores (...), ouc;:o falar de Goya, Pirandello, Miguel
Angelo, de pessoas desse tipo". Sua mulher, urn pouco incomodada par ve-Io confessar
assim sua falta de interesse, chama sua atenyaO para 0 seguinte: ''Ah! Mas, voce apreciava
Miguel Angelo; mesmo assim, voce gostou da Capela Sixtina". Entao, ele acrescentou: "Casto
muito desses quadros porque isso representa algo. Mas quando voce ve quatro tra\os de
lapis e as pessoas compram isso por prec;:os malucos, eu, pessoalmente, se as encontrasse,
iria coloca-Ios no lixo... E, aflnal de contas, flcamos com medo de sermos enganados".
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Aqueles que acreditam na existencia de uma "cultura popular", verdadeira alian,a de
palavras atraves da qual se impoe, independentemente de nossa vontade, a defini~ao

dominante da cultura, devem perder a esperan~a de encontrar, se procederem a uma
verifica~ao mais sutil, algo alem dos fragmentos dispersos de uma cultura erudita, mais
ou menos antiga (a semelhan,a dos saberes "na area da medicina"), selecionados e
reinterpretados, evidentemente, em fum;:ao dos prindpios fundamentais do habitus de
classe e integrados na visao unitaria do mundo que ele engendra e nao a contrawcultura
invocada par eles, cultura realmente erguida contra a cultura dominante, cientemente
reivindicada como simbolo de estatuto au profissao de existencia separada.

Se nao existe arte popular no sentido de arte da classe operiria urbana e, talvez,
porque esta classe, por urn lado, conhece apenas as hierarquias, todas negativas, que se
medem pela distancia da miseria e da inseguran<;:a absolutas do subproletariado, por
outro, permanece definida fundamentalmente pela rela<;:ao de desapossado com possuidar
que a une aburguesia, tanto em materia de cultura quanto em outros aspectosY 0 que
se entende comumente par arte popular, ou seja, a arte das classes camponesas das

sociedades capitalistas e pre-capitaiistas, eo produto de uma inten<;:ao de estiliza<;:ao que
e correlata da existencia de uma hierarquia: os grupos insulados relativamente autonomos
com base local tern tambem sua hierarquia do luxo e da necessidade, cuja reduplica<;:ao
ocone atraves da expressao das marcas simb6licas, tais como vestuario, rn6veis e j6ias.
Neste ponto, tambern, a arte marca diferen<;:as que ela pressupoe. Nao e par acaso que 0

unico dominio da pdtica das classes populares em que 0 estilo em si tern acesso a
estiliza<;:ao e 0 da linguagem, com a gfria, idiorna de chefes e "maiorais", que contero a
afirma<;:ao de uma contra-Iegitimidade, por exernplo, pela inten<;:ao de escarnio e
dessacraliza<;:ao dos "valares" da moral e da estetica dominames.

Esquece-se que a logica especifica da domina,ao cultural faz com que 0 mais
completo reconhecirnento da legitimidade cultural possa coexistir e, muitas vezes, coexista
com a contesta<;:ao mais radical da legitimidade politica. Mais ainda, a tomada de consciencia
politica e, quase sempre, solidaria com rela<;:ao a urn verdadeiro empreendimento de
reabilita<;:ao e restaura<;:ao da auto-estima que, passando par uma reafirma<;:ao, vivenciada
como libertadora (0 que ela e, tambem, sempre), da dignidade cultural, implica uma forma
de submissao aos valores dominantes e a alguns dos prindpios em que a classe dominante
baseia sua domina<;:ao, por exemplo, 0 reconhecimento de hierarquias associadas aos
diplomas escolares ou as capacidades que, supostamente, sao garantidas pela Escola.

Somente uma pesquisa especial poderia estabelecer, de maneira indiscutivel, 0

vinculo que une, no <imago da classe operaria, a posi<;:ao nas rela<;:oes de produ<;:ao, a
consciencia politica e a rela<;:ao com a cultura. Mas, sabe-se, por urn lado, que a parcela
dos sindicalizados passa de 23% entre os trabalhadores bra<;:ais para 29% entre os
operirios sem qualifica<;:ao e 30% (dos quais 24% na Confederation generale du travail)
entre os operarios com qualifica<;:ao, recaindo para 18% entre os chefes de equipe e os
tecnicos; neste caso, a rela<;:ao entre 0 nivei de instru<;:ao e a taxa de sindicaliza<;:ao e ! I

debilitada peio fato de que os chefes de equipe, mais instruidos, sao tambem menos
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sindicalizados (cf. G. Adam, F. Bon,]. Capdevielle e R. Mouriaux, L:ouvrier fran~ais em
1970, Paris, Armand Collin, 1971). E, por outro, a semelhan,a do que Ocorre Com a
nivel de instrlll;ao, que 0 conhecimento da cultura dominante cresce tambem Com a
posiC;ao na hierarquia profissional. Os operarios com qualificac;ao e os contramestres,
mais velhos e urn pouco mais escolarizados que os operarios sem qualificac;ao e os
trabalhadores brac;ais, manifestam uma competencia culturalligeiramente superior: entre
eles, apenas 17,5% nao chegam a conhecer 0 nome de duas obras de musica COntra
48,5% dos segundos que, em uma propon;ao bastante elevada, se abstem de responder
as quest6es sobre pintura e musica; com maior freqiiencia;, eles citam os pintores
canonicos, Da Vinci (38% contra 20%), Watteau, Rafael, ao passo que os operarios sem
qualificac;ao identificam, praticamente ao acaso, nomes conhecidos, tais como Picasso,
Braque, Rousseau, confundindo, sem duvida, 0 fiscal de alfandega com 0 escritor.2S E,
sobretudo, enquanto os operarios sem qualificac;ao e os trabalhadores brac;ais admitem,
facilrnente, que nao se interessam pela pintura au acham que a "grande musica" e
"complicada", os operarios com qualif1cac;ao, mais submissos a legitimidade cultural,
reconhecem-se de maneira mais frequente em uma profissao de reconhecimento,
acompanhada por uma confissao de ignorancia ("aprecio a grande musica, mas nao a
conhec;o" ou "a pintura ebela, mas e dificil").26

Assim, tudo leva a pensar que a fra~ao mais consciente da classe openiria permanece
profundamente submissa, em materia de cultura e de linguagem, as normas e aos valores
dominantes; portanto, profundamente senslvel aos efeitos de imposic;ao da autoridade
que pode ser exercida, inclusive em politica, por qualquer detentor de uma autoridade
cultural sobre aqueles a quem 0 sistema escolar - esse eurn dos efeitos sociais do ensino
primario ~ incuIcou urn reconhecimento sem conhecimento.
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Cultura e politica

Sem duvida, a maneira mais radical de apresentar 0 problema da polftica consiste
em formulaI, oeste terreno, a questao enunciada por Marx e Engels quando, a partir de
uma analise da concentra,ao da capacidade de produ,ao artistica entre as maos de alguns
individuos e do desapossamento correlato - ou, ate meSilla, consecutivo - das massas,
eles imaginam uma sociedade (comunista) em que tloao ha pintores, mas, no maximo,
homens que, entre Dutcas atividades, se dedicam tambem apintura"j e em que, gra~as ao
desenvolvimento das for,as produtivas, a redu,ao geral do tempo de trabalho - correlata
de uma diminui,ao global e de uma distribui,ao igual- permite deixar "suficiente tempo
livre a todos para participarem nas quest6es gerais da sociedade, tanto teoricas quanta
pI<iticas" ,2 "Nao ha politicos, mas, no maximo, homens que, entre Dutras atividades, se
dedicam apolitical!; oeste dominic como alhures, a utopia encontra sua justificativa
cientffica - e, sem duvida, polftica - na demoli,ao das evidencias operadas por ela e que
obriga a revelar as pressupostos da ardem corrente. De fato, embora sua aparente
generosidade a oponha diametralmente as denuncias elitistas do sufragio universal as
quais haviam se submetido, de born grado, os intelectuaise os artistas de uma outra
epoca, a complacencia populista que atribui ao povo 0 conhecimento infuso da politica
nao contribui menos para consagrar, dissimulando-a em vez de enunci<i-Ia - ou denunchi
la - a "concentra,ao em alguns individuos" da capacidade de produ,ao do discurso sobre
o mundo social e, por conseguinte, da capacidade de a,ao consciente sobre esse mundo. 0
paradoxa utopico quebra a doxa: ao imaginar urn mundo social em que fosse possivel a
plena realiza,ao de "todo 0 homem no qual dormita urn Rafael" da pintura ou da polftica,
ele obriga a perceber que a concentra~ao dos instrumentos - incorporados ou objetivados
- de produ,ao em materia de polftica e apenas menor que em materia de arte e impede de
esquecer todos os Rafaeis que os mecanismos responsaveis por esse monop6lio mantern
adormecidos, alias, em melhores condi,6es que todos os "aparelhos ideologicos do Estado".

Se nos limitassemos a emprestar ao povo idealizado urn conhecimento totalmente
pratico, nao propriamente do mundo social enquanto tal, mas, pelo menos, de sua posi~ao

e de seus interesses nesse mundo, ainda ficaria por examinar se e como esse senso politico
pode exprimir-se em urn discurso conforme averdade que ele contem no estado pnitico e,
assim. tomar-se 0 principio de uma a~ao consciente3 e, pelo poder de mobiliza~ao comido
na explicita~ao, realmente coletivai ou, para permanecermos mais peno da realidade. se
ele e verdadeiramente a especie de faro infalivel em que, as vezes, 0 transformamos e que,
no minimo, permitiria identificar os produtos mais apropriados no mercado dos discursos
produzidos e oferecidos pelos detentores dos instrumentos de produ,ao de problemas e
de opini6es legitimas.4
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A ciencia politica registrou, ha muito tempo, 0 fato de que uma parcela importante
das pessoas entrevistadas "se abstinham" de responder as quest6es sobre a politica e que
essas "nao-respostas" variavam de maneira significativa em fun~ao do sexo, idade, Divel
de instru~ao, profissao, lugar de residencia e tendencia politica, mas sem tirar qualquer
conseqiiencia disso e contentando-se em deplorar tal "absten~ao" culpada. Bastaria observar
que esse "publico amorfo" vern, em grande parte, do que as outros designam par "povo"
ou "massas" para suspeitar da fun~ao que ele desempenha no funcionamento da
"democracia liberal" e de sua contribui,ao para a manuten,ao da ordem estabelecida. 0
abstencionismo e, talvez, menos uma falha do sistema que uma das condi~6es de seu
funcionamemo como sistema censitario irreconhecido, portanto, reconhecido.

Ea propria no~ao de "opiniao pessoal" que deve ser questionada: ao intimar todas as
pessoas entrevistadas, sem distin~ao, a produzir uma "opiniao pessoal" - inten~ao evocada
pe1as formulas utilizadas pelos questiomirios: "segundo voce", "em sua opiniao", "e voce, a
que pensa a esse respeito?" - ou escolher par seus pr6prios meios, sem qualquer assistencia,
entre varias opini6es preparadas antecipadamente, a sondagem de opiniao ace ita
implicitamente uma filosofia politica que, alem de transformar a escolha politica em urn
julgamento propriamente poUtico, implementando principios poUticos para responder a urn
problema apreendido como politico, reconhece a todos nao so 0 direito, mas 0 poder de
produzir tal julgamento. Vma historia social da no~ao de "opiniao pessoal" mostraria, sem
duvida, que essa inven~ao do seculo XVIII enraiza-se na fe racionalista segundo a qual a
faculdade de "julgar corretamente", como dizia Descartes, au seja, discernir 0 bern do mal,
o verdadeiro do falso por urn sentimento interno, espontaneo e imediato, e uma aptidao
universal de aplica,ao universal (como a faculdade de julgar esteticamente, segundo Kant) 
mesmo que sejamos levados a aceitar, sobretudo, a partir do seculo XIX, que a instru~ao

universal e indispensavel para fornecer a essa aptidao seu pleno desenvolvimemo e fun dar
realmente 0 julgamento universal, 0 sufragio universal. A ideia de "opiniao pessoal" deve,
talvez, em parte, sua evidencia ao fata de que, construida contra a pretensao da Igreja ao
monop6lio da pradu,ao legitima dos julgamentos, dos instrumentos de pradu,ao dos
julgarnentos e dos pradutores de julgamentos, e inseparivel da ideia de tolerf;ncia - ou seja,
da contesta~aode toda autoridade em nome da convic~ao de que, nessas materias, todas as
opini6es, seja qual for seu produtor, sao equivalentes - ela exprime, desde a origem, os
interesses dos intelectuais, pequenos produtores independentes de opini6es, cujo papel se
desenvolve paralelamente it constitui,ao de urn campo de pradu,ao especializado e de urn
mercado para as pradutos culturais e, em seguida, de urn subcarnpo especializado na praduC;ao
das opini6es politicas (com a imprensa, os partidos e todas as instancias representativas).

o fato de produzir uma resposta a urn questionario sobre a politica, como 0 fato de
votar ou, em outro nivel de panicipa~ao, de ler urn jornal de opiniao ou aderir a urn
partido, e urn caso particular de encontro entre uma ofena e uma demanda: por urn lado,
o campo de produr;ao ideol6gica, universo relativamente aut6nomo, em que se elaboram,
na concorrencia e no conflito, os instrumentos de pensamento do mundo social
objetivamente disponiveis em determinado momento e em que, ao mesmo tempo, se define
o campo do pensavel politicamente ou, se quisermos, a problematica legftima5; por outro,
agentes sociais que ocupam posi~6es diferentes no campo das rela~6es de classes e definidos
por uma competencia polftica especffica em maior ou menor grau, ou seja, por uma
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capacidade maior ou menor para reconhecer a questao politica como politica e trata-Ia
como tal, fornecendo-lhe uma resposta do ponto de vista politico, ou seja, a partir de
prindpios propriamente politicos - e nao eticos, por exemplo -, capacidade que e inseparcivel
de urn sentimento mais ou menos vivo de ser competente no sentido pleno da palavra, ou
seja, socialmente reconhecido como habilitado a ocupar-se das questaes politicas, dar
uma opiniao a prop6sito dessas quest6es ou, ate mesmo, modificar seu curso. De fato,
pode-se supor que a competencia no sentido de capacidade tecnica - cultura politica 

varia como a competencia no sentido de capacidade socialmente reconhecida, de atributo
e de atribui\ao estatutarios, cujo avesso e, ao mesmo tempo, incapacidade e exclusao
objetiva ("isso nao e comigo") e subjetiva ("isso nao me interessa").'

Censo e censura

Levar a serio as nao-respostas e suas varia\6es, alias, a informa\ao mais importante
fornecida pelas pesquisas de opiniao, e perceber que a probabilidade vinculada a
determinada categoria para manifestar esta ou aquela opiniao - e que se revela atraves da
freqiiencia com a qual os membros dessa categoria escolhem esta ou aquela das op,aes
propostas - nao passa de uma probabilidade condicional, probabilidade para que uma
eventualidade se produza com a condi,ao de que seja realizada outra eventualidade, no
caso particular, a produ\ao de uma opiniao, em vez da ausencia pura e simples de resposta.
E impossivel interpretar adequadamente as opini6es registradas, ou seja, tornadas
explicitas, a nao ser com a condi\ao de ter em mente que, em sua existencia e significa\ao,
elas dependem da probabilidade (absoluta) de produzir uma opiniao que varia - de maneira,
pelo menos, tao significativa quanto a probabilidade condicional de produzir esta ou aquela
opiniao particular - segundo as propriedades dos respondentes e, tambem, segundo as
propriedades da questao ou, mais exatamente, segundo a rela,ao entre as propriedades da
questao e as propriedades dos respondentes: maior para urn homem que para uma mulher,
ela sera tanto mais forte quanto mais jovem for 0 respondente, quanto mais populosa for
sua cidade de residoncia (e, sobretudo, Paris) e quanto mais importante for seu capital
escolar (avaliado pelo diploma) e seu capital econ6mico (avaliado pela renda), e quanto
mais elevada for sua posi\ao social; as varia\6es associadas a tais variaveis serao tanto
mais marcantes, quanto maior for a distancia dos problemas em rela\ao aexperiencia,
quanta mais abstratos e cortados forem das realidades comuns, no conteudo e na expressao
- e, tambem, mas em segundo plano, quanto mais recente tiver ocorrido sua apari\ao no
campo da produ\ao ideologica - e quanta maior for a insistencia com que invocarem uma
resposta engendrada a partir de prindpios propriamente politicos (0 que se assinala atraves
da sintaxe e do proprio lexico da questao).

Tudo se passa como se os agentes mais "legitimos", ou seja, os mais competentes no
duplo sentido, fossem e se sentissem tanto mais legitimados, ou seja, inclinados e, ao mesmo
tempo, chamados a opinar, quanto mais "legitimo" Fosse 0 problema suscitado. Assim,
observa-se que os incapazes de responder aquestao de seu pertencimento ou de sua
preferencia politica - ao designarem 0 partido do qual se sentem mais pr6ximos - sao os
mais propensos a deixar sem resposta, tambem, as outras quest6es. E isso ocorre com uma
freqiiencia tanto maior quanto mais claramente aquestao formulada estiver situada no registro
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da politica profissional: os entreyistados, classificados no "publico amorfo" pela SOFRES,
respondem com uma freqiiencia tao grande (81%) quanto a daqueles que afirmam estar
proximos da extrema esquerda (91 %), da esquerda (90%), do centro (86%), da direita (93%)
ou da extrema direita (92%) quando lbes eperguntado se a Fran,a deyeria ajudar os "paises
pobres"; ao conmirio, quando lbes e perguntado se ela deyeda interessar-se pelos paises
que tern urn "regime democnitico", as primeiros respondem nitidamente com uma freqiiencia
menor (51%) que a daqueles que afirmam estar proximos da extrema esquerda (76%), da
esquerda (67%), do centro (75%), da direita (70%) ou da extrema direita (74%).7

Para validar completamente essas proposh;:6es baseadas na analise secundaria
das distribui~6es das naoMrespostas e respostas a quest6es formuladas por diferentes

institutos de pesquisa, entre 1960 e 1976, seria necessaria proceder a uma pesquisa que
fhesse variar sistematicamente 0 objeta e a forma dessas quest6es, desde as problemas

de politica externa - par exemplo. que, aU~m de serem estranhos aexperiencia concreta,
sao vivenciados como inacessiveis a qualquer a~ao politica concebivel- ate as problemas
mais cotidianos, invocando as respostas eticas da existencia comum, ou as mais
diretamente enraizados na experiencia politica ou sindical, como tudo 0 que concerne
aos sahirios, rela~6es de trabalho, sindicatos; e, desde as formula~6es mais abstratas da
"politologia", ate as quest6es concretas que, as vezes, sao 0 equivaiente pratico das
precedentes. A reconstru~ao dessa especie de questionario ideal s6 foi possivel, com
efeito, pela justaposi~ao das quest6es extraidas de diferentes organismos. Ora, a taxa de
nao-respostas varia de acordo com 0 instituto de sondagem - segundo parece, a SOFRES
obtem sempre, em igualdade de circunstancias, taxas de nao-respostas inferiores as do
IFOP - e de acordo com a pesquisa (independememente do assumo), au seja, de acordo
com as instru~6es fornecidas aos pesquisadores e de acordo com a propensao destes em
aplica~las. Em rela~ao ao mesmo assumo, ela varia, tambem, de acordo com aconjuntura.8

Alem disso, a ausencia de resposta nem sempre e 0 produto de uma determina~ao

negativa e, ao lado das nao-respostas por falta de competencia que sao, sobretudo,
analisadas aqui, convern cantar tambem com as nao-respostas eletivas, verdadeira
abstem;:ao em que se exprime 0 efeito da discordancia com a resposta legitima que, par
nao ter a ousadia de se exprimir, e objeto de censura, de urn conflito etieo ou politico que
nao oferece outra saida aieffi do silencio. Caso particularmente claro de censura, os
agricultores e os pequenos empresarios abstem-se, em uma propor~ao importante 
17,1%e ]5,8% contra 4,] % entre os empregados e quadros medios; 5,]%entre as quadros
superiores e membros das profiss6es liberais; e 8% entre as operarios -, de responder a
uma questao sobre a fraude fiscal: "Em rela~ao as declara~6es de impasto de renda, qual
e a atitude, diante das tres possiveis, que the parece ser a mais normal? Declarar
escrupulosamente sua renda; declarar sua renda com omiss6es voluntarias; tentar subtrair
o maximo possivel de renda em sua declara~ao?" - IFOp, fevr. 1969. Caso dpieo de conflito
e de censura correlata, os quadros superiores abstem-se, com uma freqliencia
relativamente elevada (22%, como entre os operarios comra ]9% entre os empregados e
quadros medios, 27% entre os empresarios e 4]% entre os agrieultores), de responder a
uma questao sabre 0 papel dos sindieatos: '~prova, au nao, 0 papel desempenhado,
atualmente, na Fran~a, pelos sindicatos de assaiariados?" - IFOp, avril 1969. Enao teremos
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o direito de ler a ambigliidade, ate mesmo, a ambivalencia, da rela\ao mantida pelos
camponeses com as operarios e suas organiza\oes na elevada taxa de absten\ao que nao
pode ser imputada somente aincompetencia ja que, na mesma pesquisa, eles respondem
com maior freqliencia a uma questao sobre os movimentos estudantis, cujo
desconhecimento se situa no mesmo plano (72% contra 59%)?

Do mesmo modo, urn mal-estar traduz a distribui\ao tfpica dos membros de urn
gropo em tres classes praticamente iguais, aqueles que escapam pela absten~ao, aqueles que
aprovam e aqueles que desaprovam: diante da questao sabre as rela\6es entre as russos e os
tchecos, colocada pelo IFOP em 1968 ("Pensa que as acordos de Moscou, assinados em 26
de agosto passado, entre russos e tchecos, sao satisfat6rios au nao para as tchecos?"), 37%
dos entrevistados, que pensam votar no Partido Comunista, abstem-se de responder, enquanto
tais acordos sao satisfat6rios para 19% e insatisfat6rios para 44%. as entrevistados que
pensam votar em outras partidos de direita ou de esquerda respondem com maior freqliencia
que as primeiros (somente 18% de nao-respostas ao PSU; 22% entre os centristas; 26%
entre os socialistas e radicais; 27% entre as simpatizantes da UDR [Union des Democrates
pour 1a Republique]; e 32% entre as Republicanos Independentes) e, tambem, com uma
maior freqliencia que tais acordos sao insatisfat6rios (80% no PSU; 73% entre os centristas;
70% entre os socialistas e radicais; 69% na UDR; e 64% entre os Republicanos Independentes).
Do mesmo modo, interragados sobre a introdu\ao da educa~ao sexual na escola (''Aprava,
ou nao, a cria\ao de cursos de educa\3.o sexual nas escolas?" - IFOp, 1966), 19% dos
agricultores abstem-se de responder (contra 11%dos empresarios da industria e do comercio;
9% dos operarios, empregados e quadras medios; 7% dos quadros superiores e membros
das profiss6es liberais); 33% declaram (apesar do efeito de imposi,iio de legitimidade, sem
duvida, bastante forte no caso concreto) sua desaprova\ao em rela~ao a tais cursos; e 48%
afirmam sua aprova\ao (enquanto 74% dos quaciros superiores e membros das profissoes
liberais declaram-se favoraveis a tais cursos, do mesmo modo que 72% dos openirios,
empregados e quadros medios, alem de 60% dos empresarios da industria e do comercio).

Ocorre que e possivel ter uma ideia bastante precisa do efeito proprio da rela,ao
entre a competencia (no duplo sentido) do respondente, por urn lado, e, por outro, oobjeto
e a forma da quest3.o, ao examinar a maneira como as diferen\as entre as taxas de nao~

respostas - par exemplo, para os homens e para as mulheres - variam em uma s6 e mesma
pesquisa empreendida em fevereiro, de 1971, pela SOFRES sobre "a Fran,a, a Argelia e 0

Terceiro Mundo", au seja, em urn caso em que todas as circunstancias podem ser consideradas
como iguais. Constata-se, em primeiro lugar, que a resposta das mulheres e quase tao
freqUente quanto ados homens quando se pergunta se "a Fran,a faz urn esfor,o suficiente
au insuficiente para permitir que as trabalhadores estrangeiros tenham uma moradia" (85%
nos dais casas), "para fornecer-Ihes uma forma,ao" (70% contra 75%), "para acolhe-Ios
com hospitalidade" (80% contra 83%), "para garantir-Ihes urn salario conveniente" (77%
contra 83%), au seja, outros tantos problemas que se prestam a uma leitura etica e para cuja
solu\ao, segundo a moral tradicional, a mulher tern competencia. Em compensa\ao, em
rela\ao aos homens, elas tern muito menos propensao em responder ao enfrentarem urn
problema mais propriamente politico: e assim que 75% somente (contra 92% dos homens)
respondem a uma questao sobre "a continua\ao da polftica de coopera\ao com a Argelia",
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problema - de acordo com a propria questao - de politica pura, tanto mais que as quest6es
exteriores encontrarn-se mais afastadas da experiencia concreta que a politica interna,
sabretuda, quando elas sao abardadas, a semelhan,a do que se passa neste casa, fora de
qualquer referencia etica ("No que diz respeito as rela,6es franco-argelinas, voce jUlga
desej'vel que a Fran,a prossiga uma palftica de caapera,aa com a Argelia?"). Basta, de fata,
que a problema abstrato da caapera,aa seja deslacada para a terrena da etica - ate mesma,
da caridade - atribuida as mulheres, especialistas do cara,aa e da sensibilidade, pela divisaa
tradicianal do trabalha entre as sexas ("Entre as diferentes grupas de paises subdesenvalvidas,
a Fran~a deveria manifestar, em sua opinHio, urn interesse particular pelos paises mais
pabres?") , para que as mulheres respandam em propar,aa igual ados hamens (au seja, em
88% das casas). Mas, se for reintroduzida uma indaga,aa mais especificamente palftica au
palital6gica - e urn vacabul'ria abstrato que evaca realidades diferentes para grupas diferentes
- ao perguntar se a Fran~a deveria interessar-se "pelos paises que tern urn regime
democnitico", a parcela das mulheres que respondem novamente diminui de forma
considenivel e cai para 59% contra 74% entre os homens.

Ternos ai urna rnanifestac;:ao paradigmatica dos efeitos da divisao do trabalho
entre os sexos: os hornens sentem~se tanto mais fortemente intimados - e nao somente
autorizados - a formular uma opiniao, quanto mais intenso e0 sentimento das mulheres

de que estao dispensadas de expressa~la e mais Jivres de delegar essa tarefa e escolher
por procurac;:ao. Ilustrac;:ao do encargo - as vezes, insuportavel, como ebern visivel nas
situac;:6es de pesquisa sobre a cultura - que implica, para os homens, dominados por sua
dominac;:ao, a representac;:ao estabelecida da divisao do trabalho entre os sexos que e
tanto mais reconhecida e impositiva, quanta mais baixa a posh;ao de alguem nas
hierarquias do capital economico e, sobretudo, cultura1.9

De maneira mais geral, quanto maior for a incidencia da indagac;:ao sabre problemas
que estejam relacionados com a existencia cotidiana ou a vida privada, alem de serem da
al,ada da moral damestica, como tuda a que diz respeito a maradia, alimenta,aa, educa,aa
das crianc;:as, sexualidade, etc., tanto menor sera a separac;:ao entre homens e mulheres, e
entre os menos instruidos e as mais instruidos, chegando inclusive a anular-se: assim, por
exemplo, a uma quesUio sabre a educac;:ao das moc;:as, iO as mulheres respondem com uma
pequena diferen,a em rela,aa aas hamens (93,9% contra 96%) e as menas instruidas urn
pauco mais que as mais instruidas (94,5% para a nivel prim'ria e 92,8% para a nivel
superior); questionados sabre a culinaria, dominia socialmente atribuido amulher, as
mulheres respondem ate mesmo de forma mais freqiiente, muitas vezes, no conjunto, que
as hamens (98%, par exempla, contra 94% a uma questaa sabre as pratos preferidas) - se
excetuarmos as quest6es sobre as vinhos, cujo conhecimento eurn atributo masculino e
tal questao em que os problemas culimirios sao levados para 0 terreno do universal ("Voce
diria que as franceses, de maneira geral, comem demais, normalmente au nao
suficientemente?": hamens 98%, mulheres 96%).!l

Compreende-se, na mesma logica, que as operarios que, habitualmente, tern uma
taxa de nao~respostas particularmente elevada possam mostrar-se mais apressados em
responder a quest6es sobre 0 papel do governo nos conflitos entre 0 patronato e os
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trabalhadores (a parcela das nao-respostas passam de 13% entre os openirios para 18%
entre os quadros e membros das profissoes liberais; 19% entre os empregados e quadros
medias; 25% entre as artesaos e comerciantes; e 31% entre as agricultores), J2 au sabre as
partidos e os sindicatos que defendem melhor os interesses dos assalariados (36,4% entre
os openirios; 37,6% entre os empres'rios; 38,9% entre os empregados e quadros medios;
40,1% entre os quadros superiores e membros das profiss6es liberais; 49% entre os
agricultores).13 Pelo contnirio, quanta maior for 0 grau em que a questao formulada e
propriamente politica au polito16gica, au seja, constitufda como tal sem referenda direta a
experiencia ou aos interesses pr6prios do grupo considerado, em seu objeto e em sua
linguagem, tanto maior sera a diferen<;a entre homens e mulheres au entre as mais instruidos
e as menos instruidos: eassim que, em tal questaa-limite do IFOp, sabre a rela<;ao entre "0

conflito" do Oriente Media e a "guerra" do Vietna,14 a parcela das nao-respostas atinge 40%
entre as mulheres contra 21,8% entre os homens, e 40,6% para os entrevistados de nivel
primario contra 8,5% para os entrevistados de nivel superior; ou que, em outra questao ja

Tabela 28 - Varia<;6es da taxa de nao-respostas segundo 0 sexo

"Entre 0' diferentes grupos d, paises
subdesenvolvidos, a Fran~a deveria, em sua opiniao,
interessar-se particularmente..

.~ ,~ ~

" Z

pelos paises mais pobres:
- homens 70 18 12
- mulheres 74 14 12

por suas antigas colonias:
- homens 50 37 13
- mulheres 41 39 20

pelos palses cuja politica
exterior esemelhante
a da Fran~a:

- homens 56 24 20
- mulheres 48 20 32

pelos paises que tern urn
regime democrMico:
- homens 40 34 26
- mulheres 25 34 41

"No que diz respeito as rela~6es franco-argelinas, voce
julga desejavel que a Fran~a prossiga uma poHtica de
coopera~iio com a Argelia?"

.~

- homens
- mulhercs

56
47

36
28

8
25

Fonte: SOFRES, La France I'AIgerie et Ie Tiers Monde, feVf. 1971. (As distribuic;6es por nivel de
instruc;ao nao estao disponiveis).
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citada, sobre 0 interesse dos acordos de Moscou para os teheeos, as pareelas correspondentes
elevam-se a 44,6% e 21,1% e a 39,4% e 11%,15 Especie de realiza,ao experimental da
demoeracia eleitoral, a sondagem mostra que a antinomia entre 0 espontaneismo democratico
- que, sem distinyao de sexo nem de dasse, atribui a todos 0 direito e 0 dever de opiniao 
eo aristocratismo tecnocnitico que os reserva unicamente aos "experts", eseolhidos por sua
"inteligencia" e "eompetencia", eneontra sua solw;ao pratica nos meeanismos mediante os
quais aqueles que, de qualquer modo, teriam sido excluidos pela sele,ao tecnocnitica, sao
levados a se exduir "livremente" do jogo demoeratico.

Competencia e incompetencia estatutarias

As oportunidades de responder definem-se, portanto, em cada caso, na rela,ao
entre uma questao (ou, de forma mais geral, uma situa,ao) e um agente (ou uma classe de
agentes) definido por determinada competencia - capacidade que, em si mesma, e
proporcional as oportunidades de exereer essa eapacidade. Seria mais eompreensivel "0

interesse" ou "a indiferen<;:a pela polftica", se fosse passivel ver que a propensao para usar
um "poder" politico - 0 poder de votar, de "falar como politico" ou de "fazer politica" - e
proporcional it realidade desse poder ou, se preferirmos, que a indiferen,a nada e alem de
uma manifesta<;:aa da ineapacidade. 16

As taxas de nao-respostas sao, no conjunto, mais elevadas que na ordem da
experiencia corrente aqual ainda se refere a primeira questao, 0 que se compreende ja que
a pergunta incide sobre 0 sistema de ensino, institui<;:ao que parece ser tanto mais
incontrohivel, quanto menos diplomado e 0 respondente. Nessa regiao intermediiria, entre
o domestico e 0 politico, epossivel ver as taxas de nao-respostas aumentar arnedida que
a indaga<;:ao se afasta da ordem da moral- evocada, nas quest6es, por palavras eticameme
conotadas: "merita", "conscienciosamente", "severos" - para avanc;ar em direyao apolitica.
A comparayao das distribuiy6es das duas ultimas quest6es (e, em particular, 0 fato de que
a diferenya entre a taxa de nao-respostas dos homens e das mulheres e mais elevada para
a penultima - 18,5% contra 32% - que para a ultima questao, 32,5% contra 42%) mostra
que, neste caso, a propensao para responder au abster-se au, se preferirmos, a competencia

social pode ter dois prindpios que podem ou nao ser cumuhiveis, a saber: a competencia
estatutiria para julgar 0 sistema de ensino, conferida pelo diploma escolar, e a competencia
estatutiria para julgar a politica que depende tambem do sexo.

Essa e a unica hip6tese que permite compreender 0 fato - comumente aceito
como 6bvio - de que, asemelhan<;:a da propensao para responder, 0 interesse declarado
pela politica seja mais elevado entre os homens que entre as mulheres, elevando-se com
a nivel de instru<;:ao, a posi<;:ao na hierarquia social, a idade e 0 porte da aglomerayao de
residencia: segundo uma pesquisa do IFOP (Sondages, 1-2, 1969), a parcela daqueles
que afirmam interessar-se muito pela politica passa de 2% entre as pessoas de nivel
primario para 13% entre as pessoas com nivel secundario e 34% para 0 nivel superior;
segundo Emeric Deutsch, Denis Lindon e Pierre Weill (Les familles politiques aujourd 'hui
en France, Paris, Ed. De Minuit, 1966, p. 104-105), as taxas correspondentes sao de 6,
14 e 32% (a proporyao para as homens ede 11% e de 5% para as mulheres). Do mesmo

Pierre Bourdieu



modo, 0 interesse declarado pelos debates politicos ("Face aface") e outros programas

dedicados a problemas politicos, economicos e sociais, e mais elevado entre os homens

que entre as mulheres, mais forte em Paris que nas pequenas cidades e entre os mais

instruidos que os menos instruidos: a parcela daqueles que assistiram "freqiientemente"

ou "de tempos em tempos" aos debates "Face a face" passa de 43,3% entre os sem

diploma para 51,8% entre os detentores do CEP; 55,5% entre os detentores do breve ou

do CAP; e, par ultimo, 65,7% entre os detentores do baccalaureat ou de urn diploma de

ensino superior. Por sua vez, a parcela dos espectadores de programas dedicados a

problemas economicos e sociais e de 34,8%, 47,8%, 55,8% e 65,7%, respectivamente

(Secretariat d'Etat ala Culture, Pratiques culturelles des Fran<;:ais, Paris, 1974, t. II, p. 28

e 29). De acordo com a mesma logica, os homens afirmam, com maior freqiiencia que as

mulheres, interessar-se muiro pelos resultados das sondagens de opiniao (26% contra
22%), os jovens mais freqiientemente que os mais velhos (26% dos que tern idade inferior

a 49 anos contra 23% dos que possuem uma idade compreendida entre 50 e 64 anos, e

19% dos que tern 65 anos e acima), os quadros superiores e mernbros das profiss6es

liberais com maior freqiiencia (32%) que as quadros medias e empregados (28%), as

artesaos e pequenos comerciantes (27%), os operarios (23%), os agricultores e

assalariados agricolas (17%) (SOFRES, Sandage surles sondages d'opinion, nov. 1975).

Etambern entre os quadros superiores e membros das profiss6es liberais que, de acordo

corn outra pesquisa realizada pela SOFRES em setembro de 1976, encontra-se a parcela

mais elevada de individuos que afirrnam estar mais dispostos para falar asua volta sobre

o programa de urn partido, participar de passeatas e aderir ou dar dinheiro a urn partido

"pelo triunfo de suas ideias".
Convem estabelecer 0 paralelo destas regularidades com aquelas observadas no

recrutamento e promoc;ao do pessoal na area da politica. Tudo contribui para confirmar,

de fato, que as oportunidades de participar ativamente na politica e ocupar func;6es

irnportantes ern urn partido sao, incomparavelmente, maiores quando se e urn homem e

Tabela 29 - Varia~6es da taxa de nao-respostas segundo 0 nivel de instru~ao

Ser professor e uma boa profissao
Os professores tl!m merito a exercer sua profissao
nas condii;oes atuais
Muitos professores. atualmente, nao exercem
conscienciosamente sua profissao
Os professores nao sao suficientemente severos
com os jovens
Os professores, na Frani;a, tl!m ferias demais
o salario dos professores e insuficiente
Os professores fazem politica demais
Os professores estao mal preparados para exercer
sua profissao

primario secundirio superior

10.5 9.8 11,4

11,2 8,3 4.1

35.5 36,7 17,7

21,6 16,9 8.3

12,0 7,2 3.1

46,5 25,9 19,2
32,3 17,6 12,4

47,9 24,5 12,5

Fonte: IFOp, mars 1970.
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Se eu estivesse mais bern informada...

Ou seja, eu poderia compreender, certamente, melhor, enfim, determinadas coisas,

se eu estivesse mais bern informada. Etudo. Se eu estivesse mais bern informada,
certamente, as coisas seriam diferentes. De fato, evito participar de reuni6es e... Existem

muitos Dutros meios, per exemplo, as jornais, a TV e 0 programa "A armes egales"*, se
bern me lembro. Bern, tern de se acompanhar, e tudo muito parecido, enecessaria ter

tempo. Esobretudo issa, eo tempo que me faz falta. Caso contraria, se eu tivesse tempo,
eu gostaria de me informar a respeito de tudo iSBa e ficar ao corrente de determinadas
coisas e de tudo. Mas a verdade eque naD tenho tempo. Se eu tivesse mais tempo, entaa,
sim, eu me dedicaria a issa, tentaria caohecer certas caisas, enfim, acompanhar a que se

passa. Ou seja, com mais informac;ao, ja se tarna passivel discutir mais com determinadas

pessoas. Quando nao se conhece rnuita coisa, fica-se urn pouco amargern.

(Faxineira)

Naturalmente, e verdade que qualquer urn pode dedicar-se a politica. Mas,
finalmente, enecessaria, mesma assim, cena instruc;ao para dedicar-se apolftica. Em

primeiro lugar, deve-se ir aescola, entende, para aprender muitas coisas.

(Servidora municipal)

se disp6e de urn capital escolar rnais irnportante: a porcentagern de rnulheres eapenas

de 1,8% na AssernbU~iaNacional e de 2,5% no Senado. Em todos os particlos, a parcel a

de rnulheres e sempre muito mais reduzida entre os estados maiores que entre os

delegados locais. 17 As rnulheres que, de acordo com as intenc;6es de voto, representavam

50% do eleitorado potencial do Partido Socialista nao constituiam mais que 1,5% clos

delegados do Congresso desse partido, realizado em Nantes, em junho de 1977, e 30%

dos efetivos das sec;6es locais, em Paris. Elas sao 31 % dos militantes comunistas presentes

nas conferencias de sec;ao da Federac;ao de Paris, 29% dos delegados que exercem

responsabilidades no Partido e 26% dos secretarios de ce.lula dessa Federac;ao.

Do mesrno modo, os operarios que representarn 31% dos eleitores e 16% dos

aderentes da UDR (17,6% dos aderentes, no departamento de Gironda) constituem 2%

sornente dos responsaveis e 1% somente dos deputados eleitos em 1968. Enquamo

representam, segundo as intenc;6es de voto, 36% do eleitorado socialista para a Franc;a

inteira (que conta com 40% de operarios) e 21,9% dos aderentes das sec;6es, em Gironda

(departamento que coma 34,2% de operarios), estao quase ausentes das sec;6es locais,

em Paris (1,7%) e representam apenas 5% dos delegados do Congresso de Nantes, ja
citado, e 0% dos deputados em 1968. Mais representados que na populac;ao

economicamente ativa entre os aderentes do PC (ou seja, por exemplo, para a Gironda,

* Programa politico, transmitido pelo canal TFl na terceira te[(;:a~feira de cada mes: duas personalidades de
orientac;:ao ideol6gica diferente eram convidadas a expor, mediante 0 usa de todos os recursos da televisao.
seu ponto de vista sobre urn tema de interesse nacionaI. (N.T.)
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53,8% contra 34,2% na populac;ao economicamente ativa), os opedrios sao urn pOlleD ,I

menes representados entre os delegacios que exercem responsabilidades au entre os

secretarios de celulas (au seja, 17% em Paris contra 26% na populac;ao economicamente

ativa parisiense) au na Assembleia Nacional (37% em 1968 contra 40% na populac;ao
economicamente ativa cia Franc;a inteira).

Observa-se uma forte sobre-representac;ao dos diplomacios do ensino superior

entre os politicos - embora 0 militantismo oferec;a uma Dutra via de acesso para os

detentores de um nivel de instru,ao reduzido): em 1968, 67,5% dos deputados haviam

empreendido estudos universit,hios e 14% de ensino secundario; por sua vez, entre os

delegados do Partido Socialista, no Congresso Nadonal de Grenoble Gunho de 1973),

54,6% haviam freqtientado estabelecimentos de ensino superior, enquamo 23,3%

possuem urn nivel de instrw;:ao de ensino secundario. Neste caso, tudo parece indicar

que a posse de urn importante capital escolar tende cada vez mais a constituir uma

condi.;:ao necessaria para receber 0 mandata como delegado do Partido Socialista: dois

ter.;:os dos deputados que aderiram ao PS, entre 1971 e 1973, haviam empreendido estudos

no ensino superior contra 36,4% somente dos aderentes antes de 1968. 0 acesso para os

deputados as "fun.;:6es dirigentes" (Diret6rio da AssembU~ia Nacional, das Comiss6es,

etc.) depende do volume de capital escolar - entre os delegados socialistas, 64% dos

"dirigentes" fizeram estudos superiores contra 31% dos "nao-dirigentes" - OU, entao,

nos partidos em que a maioria dos deputados havia empreendido estudos no ensino

superior, da especie de capital escolar possufdo (estudos de direito au letras foram feitas

com maior freqiiencia pelos deputados "dirigentes" do PDM [Progres et Democratie

Moderne] ou da URD que pelos "nao-dirigentes").

Portanto, na rela.;:ao bastante estreita que se estabelece entre 0 capital escolar e a

propensao para responder aos problemas mais propriamente politicos, seria ingenuo ver

um efeito simples e direto da distribui,ao desigual da competencia especificamente politica,

definida, no sentido restrito, pela posse de conhecimentos eruditos e praticas necessarias

para produzir a,6es e julgamentos propriamente politicos - e, sobretudo, talvez, pelo

dominio da linguagem propriamente politica -, capacidades a respeito das quais tudo

permite supor que variem como a capital escolar.

Convidados a agrupar, de acordo com seu desejo, urn conjunta de movimentos,

agrupamentos ou partidos politicos, os entrevistados constituem, de maneira geral,

urn mimero tanto mais elevado de classes, quanto mais elevada esua posi.;:ao social ou

mais importante eseu capital escolar: a maior parte daqueles que tern urn nivel de

estudos inferior ao bac constituem, no maximo, quatro grupos, enquanto os mais

diplomados chegam a cinco ou acima; 25% daqueles que tern urn diploma superior a
licence constituiram, no minimo, nove grupos (desempenho observado apenas

excepcionalmente entre os titulares do CEP ou CAP e nunca entre os nao-diplomados).

A aptidao para operar classifica.;:6es mais sutis, a propensao para fazer comentarios

sobre as classificac;:6es operadas e, sobretudo, para atribuir nomes ou qualificativos as

classes constituidas varia de forma ainda mais forte segundo a posic;:ao social, 0 capital

escolar e a origem social. 18
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Vma tomada de consciencia

Para comec;ar, em primeiro lugar, quando me casei, eu nao tinha opinioes bern
definidas, eu vinha da Bretanha, certo, eu sentia muitissimo bern que havia problemas e
depois, hein, eu sentia iSBa, mas nao conseguia defini-los. Casei-me com urn comunista
sem me dar coma do que estava fazendo. No infcio, voce entende, quando eu via a edic;ao
de I:Humanite-Dimanche, eu chegava em casa e fkava furiosa. Voce entende, eu nao
ligava para esse jomal, durante vanos meses, deixei-o de lado. E depois, aos poucos, voce
entende, fui obrigada a reconhece-lo, voce entende, que e1e tomava posi,6es, talvez, urn
tanto rigidas, mas que na realidade eram validas. Meu marido era sindicalista, portanto,
eu tinha de me relacionar com urn sindicalista; e depois, dve 1, 2, 3 filhos e, em seguida,
voce entende, passei por algumas dificuldades, como todo 0 mundo, aos poucos; algumas
delas foram bern dificeis porque, ainda por cima, eu havia assumido 0 encargo de minha
mae. Meu maridoeurn operano, born, eissa, voce entende, fiquei conhecendo as problemas
dos openirios. E depois, tome! posi¢io bern definida no momento da Guerra da Argolia,
voce entende, reconheci ate meSilla que ocorreram (oisas monstruosas, contra as quais a
gente havia sempre iutado. A gente havia considerado sempre que essa guerra nao tinha
sentido e foi ai, realmente, que fiquei compreendendo a iuta do partido. Foi sobretudo
quando Gcorreu 0 caso de Charonne*, voce entende? Entao, senti-me completamente
enojada porque, voce entende, consegui convencer meu marido a ficar em casa, nessa
tarde; senao, ele poderia ter sido uma das vitimas.

(Costureira, muiher de tomeiro, 42, comunista)

Semelhante leitura, favorecida por todas as aparencias, limitar-se-ia a registrar duas
representac;:6es contrastantes e complementares da divisao do trabalho politico: a
representac;:ao tecnocnitica confinada a competencia tecnica tal como e definida pela
condic;:ao de acesso as "responsabilidades politicas" au as escolhas politicas "responsaveis";
e a representac;:ao complementar, baseada no sentimento da incompetencia e da
incapacidade, que ieva os mais desprovidos, do ponto de vista economico e cuiturai, a
recorrer aos "experts" ou a crenc;:a na criptocracia, essa outra maneira de superestimar as
outras ciasses. Como todo registro do dado tal como ele se di, esta constata,ao da aparencia
teria 0 efeito de impedir a busca dos fundamentos objetivos de tais representac;:6es e, mais
precisamente, na realidade da divisao do trabalho politico, a procura da verdade das
representac;:6es dessa divisao do trabalho. De fato, neste dominio assim como alhures, a
rela,ao entre a realidade e as representa,6es estabelece-se por intermedio das disposi,6es
que sao a forma incorporada das oportunidades associadas a determinada posi,ao na divisao
do trabalho. A competencia "tecnica" depende, fundamentalmente, da competencia social

• Referenda aos acontecimentos de 8 de fevereiro de 1962 que provocaram a morte de nove pessoas (todas
filiadas aCGT e, exceto uma, ao PCF) em uma das bocas da estayao de metro "Charonne", em Paris, na
seqUencia de uma passeata organizada peto Partido Comunista Frances e por outros grupos de esquerda em
favor da independenda da ArgeIia. (N.T.)
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e do sentimento correlato de ser estatutariamente fundamentado e convocado a exercer
essa capacidade especifica, portanto, a detHa, por intermedio da propensao para adquiri
la que e fun<;ao da capacidade e da necessidade socialmente reconhecidas para proceder a
tal aquisi<;ao. Ou dito em outras palavras, para compreender a rela<;ao entre 0 capital
escolar e a propensao para responder as quest6es politicas, nao basta levar em considera\ao
a capacidade de compreender 0 discurso politico, de reproduzi-lo, ate mesmo, de produzi
10, que e garantida pelo diploma escolari convem fazer intervir, tambern, 0 sentimento 
autorizado e incentivado do ponto de vista social - de ter bons motivos para dedicar-se a
politica, de ser autorizado a falar de politica, de ter autoridade para falar politicamente das
coisas politicas, implementando uma cultura poHtica espedfica, ou seja, prindpios de
classifica\ao e de analise explicitamente politicos, em vez de responder pontualmente a
partir de prindpios eticos.19 Em seu prindpio, 0 efeito do diploma escolar nao e assim tao
diferente quanto possa parecer do efeito do estatuto sexual: nos dois casos, esta em jogo
tanto urn direito estatutario sobre a poHtica, quanto uma simples cultura politica, condi\ao
de exerdcio desse direito do qual se dotam aqueles que se sentem com direito de exerce
10. A competencia tecnica e para a competencia social 0 que a capacidade de falar e para 0

direito a palavra, ou seja, uma condi\ao de exerdcio e, ao mesmo tempo, urn efeito. 0
efeito de marca<;ao produzido pela imposi<;ao de propriedades, tais como 0 estatuto escolar
ou a identidade sexual, imp6e-se tanto ao individuo marcado, intimado deste modo a
estar a altura de sua defini\ao social, quanto aos outros, que esperam que ele realize sua
essencia (a tradu\ao psicossociol6gica desta rela\ao e, particularmente, visivel nas rela\6es
no interior do casal). Eis porque a competencia no sentido de cultura espedfica esta com
a competencia no sentido de propriedade estatutaria na rela\ao da existencia com a essencia:
somente aqueles aos quais cabe possui-Ia podem realmente adquiri-Ia e somente aqueles
que estao habilitados a possuf-la sentem 0 dever de adquiri-la.

Pretende-se ver urn come\o de prova dessas analises no fate de que as mulheres,
em igualdade de circunstancias - e, em particular, no capital escolar -, distinguem-se
menos dos homens no terreno da estrita competencia tecnica que em sua maneira de

afirma-la. Assim, as mulheres dotadas de urn capital escolar igual constituem,
praticamente, 0 mesmo numero de classes no interior do universo dos movimentos e
partidos politicos, alem de atribuirem com uma freqiiencia bastante semelhante
designa\6es a essas classes. Por sua vez, as homens - sem duvida, em parte, porque a
politica e de sua al\ada e porque seus investimentos sao mais importantes neste terreno
- conhecem urn maior numero de nomes de politicoS que as mulheres, sabem com maior
freqiiencia 0 grupo, partido au movimento a que eles estao vinculados, podem afirrnar
com uma freqiiencia urn pouco maior a nome e a tendencia politica do deputado de sua
circunscri\ao. Mas, esobretudo quando se trata de afirmar socialmente essa competencia
que a diferen\a salta aos olhos: em urn nivel de instru\ao igual, e em rela~ao aos diferentes
problemas propostos, as mulheres afirmam, em numero superior aos homens, que nao
sabem se esses problemas sao politicos ou nao;20 elas confessam com maior freqiiencia
que nao sabem quem e Philippon, ao passo que os homens estao mais inclinados a
dissimular tal ignorancia; elas contentam-se com maior freqiiencia em indicar uma zona
na escala politica, enquant'a os homens tendem a shuar-se em urn pomo bern definido.
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Sobretudo. elas estao prontas com maior freqiiencia a reconhecer que a politica e urn
assunto de especialistas. Por ultimo, elas sao nitidamente mais numerosas a reconhecer
sua confusao para escolher urn candidato no momento do voto. Alem de terem maior
tendencia para delegar a outros - e, sem duvida, em primeiro lugar, ao marido - Sua

capacidade de escolha politica, as mulheres parecem ter a respeito da politica uma visao
mais local e, tambem, mais moral e sentimental que os homens: assim, em todos os
niveis. elas sao urn pouco mais numerosas que os homens a considerar que a ajuda aos
deficientes fisicos eurn problema politico; e. ao contrario, urn POllCO menos numerosas
a julgar que 0 mesmo ocorra com a voto nas eleic;6es legislativas ou municipais, Oll com
uma coleta em favor do Vietna.

Assim, neste caso, as variac;:5es das nao-respostas segundo 0 sexo. 0 capital escolar
ou a classe social, ou seja, de urn modo geral, segundo as oportunidades de deter algum
poder, seja em que campo for, servem para testemunhar que a competencia politica no
sentido de capacidade socialmente reconhecida e uma das aptid6es que so se detem na g
medida em que se tern 0 direito ou 0 dever de dete-las; e as varia,6es observadas, tambern,
em igualdade de circunstancias, segundo a saturac;:ao da questao em indicios de
conformidade as normas do discurso politico despolitizado - neutralidade estilistica.
eufemismos. etc. - servem para confirmar a contribuic;:ao dos dox6sofos. eruditos aparentes
e eruditos de aparencia, para impor limites de competencia quando, ao imporem a
interrogac;:ao e a analise as aparencias que contribuem para coloca-las fora de alcance. eles
fortalecem 0 sentimento de indignidade entre os "incompetentes".

opais legal
A propensao para tomar a palavra, ate mesmo, da maneira mais rudimentar - OU

seja, produzir urn sim ou urn nao, ou inscrever uma cruz diante de uma resposta pre
fabricada - e estritamente proporcional ao sentimento de ter 0 direito a palavra. Nada 0

demonstra melhor que a composi,ao da amostra, chamada espontanea, das pessoas que,
ao responder a uma "consulta nacional" sobre 0 sistema de ensino - realizada, ap6s 1968,
com a colaborac;:ao da imprensa _,21 afirmaram-se como partes integrantes, com direito
nao s6 a exprimir uma opiniao autorizada e fazendo autoridade, mas tambern a assurnir a
palavra perform.tica de urn grupo de pressao legitimo:" a opiniiio mobilizada - na logica
da peti,ao - a proposito da educa,ao coincide, praticamente, com a popula,ao dos
utilizadores do ensino superior. A probabilidade de que urn agente isolado, sem qualquer
delegac;:ao, tenha acesso a uma opiniao explicita e coerente sobre 0 sistema de ensino, tern
a ver com 0 grau em que depende dele para sua reprodu,ao e em que, do ponto de vista
objetivo e subjetivo, esta interessado por seu funcionamento.

Como se a propensao para pesar no destino da instituic;ao fosse tanto mais intensa
quanto maior e0 peso do individuo, este se presta tanto mais facilmente a responder a
uma consulta sobre 0 ensino superior quanto mais arraigado e seu sentimento em relac;ao
alegitimidade para falar a esse respeito e quanto mais diretamente interessado esta no
funcionamento desse sistema.23 Eassim que a probabilidade de responder - nitidamente
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mais forte para os homens que para as rnulheres (as quais, alern disso, tendern a exprimir

se como "mae do aluno", em vez de porta-voz autorizado dos imeresses de urn grupo ou
do interesse geral) e para os parisienses que para os imerioranos - esta, para uma

deterrninada classe social, muito pr6xima de suas possibilidades objetivas de levar os

filhos a ter acesso as Grandes ecoles (isto e, praticamente igual a zero para camponeses

e operarios, ou seja, da ordern de 0,09 e 0,05 em 10.000; da ordern de 0,7 em 10.000

entre os artesaos e comerciantes; 0,9 entre os empregados; 3 entre os quadros medios;

19 entre os professores primarios; 5 entre os industriais e grandes comerciantes; 11

entre os quadros superiores; 22 entre os engenheiros; 26 entre os membros das profissoes

liberais; 110 entre os professores do ensino secundcirio e superior - todos esses n6meros

foram obtidos atraves da rela~ao estabelecida entre a populac;ao masculina de cada classe

de respondentes e a fra~ao correspondente da populac;ao economicamente ativa). Para

os alunos e estudantes - cujas respostas sao tanto mais freqiiemes, quanta mais elevado

e seu nivel de estudos e mais elevada e a posi~ao da instituic;ao (liceu em vez de CES ou

CET, grande ecole de preferencia a faculdade) em que se encontram matriculados, ou

residem em Paris, em vez do interior -, a probabilidade de resposta esta estreitamente

associada a origem social (2 a 3 vezes mais forte para urn filho de industrial, quadro

superior ou membro das profiss6es liberais que para urn filho de operario quando se

trata de estudantes; e tal intensidade aumenta para 6 vezes ao tratar-se de alunos).

Epossivel observar exatamente as mesrnas tendencias nas respostas suscitadas

por diferentes quest6es formuladas por institutos de sondagem a prop6sito do sistema

de ensino: de maneira geral, a parcela das nao~respostasemais elevada entre as mulheres

que entre os homens; ou seja, em uma pesquisa sobre a lei de orienta~ao (IFOp, oct,

1968),29,7% contra 25,7%; em uma pesquisa sobre a selec;ao no ingresso a faculdade

(lFOp, sepr. 1968), 16,9% conrra 11,2%; mas, 26% nos dois casos em relac;iio a urna

questao sobre a transferencia do latim para a classe de 4eme* (IFOp, sept. 1968); mais

elevada entre os menos instruidos que entre os mais instruidos (ou seja, 32% do nivel

primario contra 15% do nivel superior, 19% contra 6% e 35% contra 10%,

respectivamente); e mais elevada entre os interioranos que entre os parisienses. Por sua

vez, a parcela dos respondentes aumenta, tambern, a medida que se sobe na hierarquia

social. 0 mesrno e dizer que a amostra espontanea e0 limite para 0 qual tende a popula~ao

dos respondemes de uma pesquisa efetuada a partir de uma amostra representativa ou,

se preferirmos, que as respostas obtidas por uma pesquisa empreendida com uma amostra

representativa constituem uma amostra espontanea que, apesar de nao ser percebida

como tal, e 0 produto de leis de constru~ao totalmente semelhantes, em seu principio,

aquelas que sao descritas aqui.

Os representantes de cada categoria sao tanto menos representativos do grupo

em seu conjunto quanto menos representada e a categoria de que fazem parte; alem

disso, 0 principio subjaceme e praticamente sempre a relac;ao ao sistema de ensino (assirn,

90,7% dos industriais e grandes comerciames tern urn diploma igual ou superior ao

baccalaureat contra 11,3% somente entre a popula~ao economicamente ativa, do mesmo

* A c1asse de 4eme corresponde, aproximadamente, a7a serie. (N.T.)
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Quantidade e qualidade

Seria arriscado, oeste dominic, fazer prevalecer a noc;ao de quantidade em
rela,ao ano,ao de qualidade. Imp6e-se, segundo me parece, certa competencia para
proferir urn julgamento objetivo sobre a questao.

(Professora agrt!gee', observa,ao escrita amargem do questiomirio da AEERS)

modo que 28,7% dos artesaos e pequenos comerciantes contra 2,8% somente na

populac;ao economicamente ativa). Observa-se, iguaimente, que pelo fato de uma frac;ao

estar mais afastada do sistema de ensino, a maior freqiiencia dos respondentes encontra

se na parcela da frac;ao moos interessada por esse sistema, au seja, aquela que, no momento

da pesquisa, esta em idade de ter filhos no ensino secundario au superior: assim, 49,7%

dos professores da amastra espontanea t~m uma idade compreendida entre 35 e 54 arros

contra 38,9% na populac;:ao economicamente ativa; 69,7% dos membros das profiss6es

liberais, cuja idade e compreendida entre 35 e 54 anos, na amostra espontanea, contra

53,5% na popula~aoeconomicamente ativa; 77,1 % dos industriais e grandes comerciantes
contra 50,7% somente na populac;:ao economicamente ativa.

Deste efeito de superselec;:ao, segue-se que as diferenc;:as entre as classes e as

fra~6es - que, no interior das classes medias e da classe dominante, tern uma representac;:ao

tanto mais importante quanto mais importante e seu capital cultural - estao reduzidas

ao minimo e, por conseguinte, 0 grau de acordo sobre os diferentes problemas propostos

e, sem duvida, maior que na populac;:ao-mae.24 Se os professores sao tao fortemente

super-representados, e porque eles estao interessados e legitimados em varios aspectos.

De faw, a hierarquia das probabilidades de aparic;:ao mostra que 0 efeito da legitimidade

prevalece em relac;:ao ao efeito do interesse associado unicamente ao pertencimento:

com efeito, a probabilidade de apari~ao das diferentes categorias de professores aumenta

amedida que se sobe na hierarquia das instituic;:6es - ou seja, da ordem de 19 em 10.000

para os professores primarios; de 34 para os professores do CET [Colegio de Ensino

Tecnico]; de 60 pata os professores do CEG [Colegio de Ensino Geral]; de 199 para os

professores de Hceu; de 224 para os professores do ensino superior - e cresce, tambem,

segundo 0 grau, no interior de cada instituic;:ao (passando de 58 em rela~ao aos reitores

para 175 em relac;:ao aos certificados e para 382 em relac;:ao aos agreges e de 164 em

relac;:ao aos assistentes do superior para 204 em relac;:ao aos mestres assistentes e para

320 em relac;:ao aos professores e mestres de conferencia). Se os professores agn§ges do

ensino secundario e, sobretudo, os professores das disciplinas "cl<issicas" (latim, grego,

frances, historia e geografia) tern a propensao mais forte, entre todas as categorias, para

responder eporque - mais legitimados, por exempla, que os professores primarios que,

por sua vez, se encontram tao ligados ao sistema quanta eles - estao mais vinculados ao

* Titulo obtido depois de passar 0 concurso de "agregation", conferindo-lhe, ponamo, a titularidade para
ocupar a posta de professor de liceu au de faculdade. (N.T.)

Pierre Bourdieu



sistema de ensino que os professores de ensino superior que (com excec;:ao dos professores
das disciplinas literarias mais tradieionais, frances latim, grego e hist6ria, muito rnais
inclinados a responder que os professores das outras disciplinas e das outras faculdades)
podem aplicar seus investimentos fora da instituic;:ao e nao somente na pesquisa. E,
talvez, tarnbem porque eles se sentiram - mais que todas as outras categorias 
questionados peJa crise.

Se as professores das disciplinas, outrora, dominantes no ensino secundirio
(latim, grego, frances e historia) rnanifestam uma propensao, particularmente elevada,
para responder - eles escreverarn urn grande numero de livros ou artigos, depois de
Maio de 1968 - e tambern porque a redefinic;:ao dos conteudos da cultura legitima e das

maneiras legftimas de transmiti-las, particularmente, no secundirio, ameac;:a sua propria
existencia enquanto produtores - ou reprodutores - de produtos, cujo unieo mercado e
cuja unica razao de ser e 0 ensino secundario e os concursos de contratac;ao que Ihe dao
acesso.

Mas 0 ensinamento essencial desta analise e que, ao impor a todos, uniformemente,

problemas restritos a alguns, atraves de urn procedimento tao irrepreensivel quanto a
aplica~ao de urn questionirio composto por respostas pre-formadas a uma amostra
representativa, temos rodas as possibilidades de produzir, artificialmente, urn simples
artefato ao promover a existencia de opini6es nao preexistentes a indagac;ao e que, de
outro modo, nao teriam sido expressas ou, expressas de outro modo, ou seja, par intermedio
de porta-vozes titulares, teriam sido campletamente diferentes; opini6es que, de qualquer
forma, teriam poucas oportunidades de se formular espontaneamente, de se manifestar,
na medida em que a manifestac;ao e uma das maneiras de emprestar for~a as opini6es
manifestando 0 grupo mobilizado par eJas. A opinHio politica nao e urn julgamenro puro,
nem puramente informativo, capaz de se impor pela forc;a intrinseca de sua verdade, mas
uma ideia-forfa, contendo uma pretensao tanto maior a se realizar, pela passagem ao aw,
quanta mais numeroso e potente e 0 grupo que ela mobiliza par sua eficacia propriamente
simb6lica: ou, dito em outras palavras, ao trazer em seu boj 0 necessariamente 0 poder de
mobilizac;:ao e a pretensao para a existencia, a opiniao politica e definida, tanto por seu
conteudo informativo, quanto pela energia em que se ap6ia sua existencia como forc;a
propriamente politica, embora seja ela que, em parte, fac;a existir essa energia ao mobilizar
o grupo que a detem no estado potencial.

A palavra autorizada da competencia estatutaria, palavra poderosa, que comribui

para fazer 0 que ela diz, responde 0 silencio da incompetencia nao menos estatutaria que,
vivenciada como incapacidade tecnica, condena a delegac;ao, 0 desapossamento
irreconhecido e reconhecido dos menos competentes em favor dos mais competentes, das

mulheres em favor dos homens, dos menos instruidos em favor dos mais instruidos,
daqueles "que nao sabem falar" em favor daqueles "que falam bern". Se. propensao para
delegar a outros, reconhecidos por sua competencia tecnica, a responsabilidade pelos
assuntos politicos varia em razao inversa do capital escolar possuido, e porque 0 diploma
escolar (e a cultura, supost.mente, garantida por ele) e tacit.mente considerado - tanto
por seus detentores, quanto pelos outros - como urn diploma legitimo para exercer a
autoridade. Por urn lado, aqueles que admitem que a politica nao lhes diz respeito e que,
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por serern desprovidos dos meios reais de exerce-los, abdicam dos direitos formais que
Ihes sao reconhecidos. Por Dutro, aqueles que se sentem no direito de pretender manifestar
a "opinHio pessoal" au, ate mesma, a opinHio autorizada, atuante, que e0 monap6Ho dos
competentes: duas representa<;:6es opostas, mas complementares cia divisao do trabalha
politico que reproduzem nas disposi,aes, pn\ticas e discursos, a divisao objetiva dos
"pacieres" politicos entre as classes e as sexos, contribuindo, por conseguinte, para
reproduzir tal divisao. 25 Eassim que, atualmente, por uma dessas reviravoltas paradoxais
que sao costumeiras nestas materias, a instrUl;ao - que, de acordo com a expectativa dos
reformadores do secula XIX, garantiria, acima de tuda, as condi<;:6es do born funcionamento
do sufn\gio universal ao produzir cidadaos capazes de votar ("0 juiz, dizia Jules Simon,
deve saber 0 que faz, esclarecer-se a si mesmo") - tende a funcionar como urn principio de
selec;ao, tanto mais eficaz por nao ser imposto oficialmente, tampouco, tacitamente, que

serve de fundamento e legitima a desigual participa,ao na democracia eleitoral e,
tendencialmente, tada a divisao do trabalho politico.

A opiniao pessoal

Em urn de seus escritos, Nietzsche escarnece do culto escolar ao "jeito pessoal" e
nao seria urn pequeno empreendimento proceder adescric;ao completa do conjunto dos
mecanismos institucionais - e, em particular, intelectuais e escolares - que contribuem

para incentivar 0 culto e a cultura da "pessoa", ou seja, 0 conjunto de propriedades pessoais,
exclusivas, unicas, originais, por exemplo, as "ideias pessoais", 0 "estilo pessoal" e, acima
de tudo, a "opiniao pessoal". Seria possivel mostrar que a oposic;ao entre 0 raro, 0 distinto,
o escolhido, 0 unico, 0 exclusivo, 0 diferente, 0 insubstituivel, 0 incompanivel, 0 original,
por urn lade, e, por outro, 0 comum, 0 vulgar, 0 banal, 0 qualquer, 0 ordinario, 0 medio, 0

habitual e 0 trivial, com tadas as oposi,aes aparentadas entre brilhante e fosco, fino e
grosseiro, requintado e rude, elevado (ou real,ado) e baixo, e uma das dimensaes
fundamentais - a outra se organiza em torno da oposic;ao entre afortunado e pobre - do
lexico da moral e da estetica burguesas. Aqueles que, ao pretenderem apreender a
contribuic;ao que 0 sistema de ensino pode trazer a inculcac;ao de uma visao do mundo
social, limitarn sua busca, a exemplo de urn grande numero de estudos sobre 0 conteudo

dos compendios de hist6ria, as intervenc;6es ideol6gicas mais diretas e visiveis ou, ate
mesmo, de acordo com a pesquisa alema sobre os elementos fundamentais da imagem da
hist6ria (Geschichtsbild), afilosofia elitista da hist6ria que est" em a,ao no ensino dessa
disciplina, deixam escapar, sem duvida, 0 essencial: 26 de fato, qualquer instituic;ao escolar,
desde a organizac;ao estritamente individualista do trabalho que ela imp6e ate as esquemas
classificat6rios utilizados em suas operac;6es de classificac;ao e que privilegiam sempre a
original ern detrimento do comum, passando pelos pr6prios conteudos que ela ensina e a
maneira de ensina-Ios, tende a fortalecer a inclinac;ao para a individualismo au egotismo,
introduzidos no sistema pelos filhos da pequena e grande burguesias. A literatura "em
que, de acordo com a afirma,ao de Gide em seu journal, nada vale alem do que e pessoal"
e a celebrac;ao de que ela e objeto no campo literario e no sistema de ensino encontram-se,
evidentemente, no centro do culto do ego ern que a filosofia, quase sempre reduzida a

uma afirmac;ao altaneira da distinc;ao do pensador, canta tambem sua parte. E tudo permite
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Vma opiniao bastante pessoal

Nao me interesso por particlos. Em vez de votar por urn partido, prefiro votar
por urn candidato. Urn candidato sem partido seria ainda melhor.

Nao tenho uma defini~ao exata para 0 socialismo; trata-se de uma palavra
utilizada demais, atualmente, que pretende dizer tudo e nada significa, portanto, nao
posso explicar-lhe como ele cleve, au naa, ser construido, considerando que deixei de
saber 0 que Ii agora. Ealgo demasiado maltratado!

Pessoalmente. acho que nao conseguiria filiar-me a urn partido. Eu seria incapaz
de tef, logo de saida, as mesmas preferencias. Minhas origens jansenistas e meu avo
livreiro fazem com que eu me mantenha aberto a tudo e naa consigo motivar-me por
uma ideia geral; ou seja, aceito 0 que de ha de born, para mim, nos varios partidos.
Agora, considerando que 10 a opiniiio bastante pessoal que conta, desconfio que seja
impassivel encontrar urn partido que possa agrupar cenos elementos de varias
doutrinas que, para mim, niio tern qualquer incompatibilidade.

(Contabilista)

augurar que a psicamilise que, apesar de descrever mecanismos genericos, autoriza e

incentiva a imersao na unicidade das experiencias origimirias - ao contrario da sociologia
que nao teria suscitado tantas resistencias se ela nao tivesse procedido aredUl;:ao ao
generico, ao comum -, entrara na variante modernista desse culto.

Para justificar completamente apretensao pequeno-burguesa em rela\=ao a"opinHio
pessoal", conviria levar em considera<;:ao nao s6 0 fortalecimento exercido pelo sistema
escolar ou pelas institui<;:6es de difusao, mas tambem as caracteristicas espedficas das
condi<;6es sociais de produ<;iio do habitus de que tal pretensiio Ii uma dimensiio. Ve-se, de
fato, que a reivindica<;:ao do direito a"opiniao pessoal" e a desconfian\=a em rela<;:ao a todas
as formas de delega\=ao, sobretudo, na politica, inscrevem-se logicamente no sistema das
disposi<;6es proprias a individuos, cujo passado e projeto baseiam-se na aposta da salva<;iio
individual, escorada nos "dons" e "meritos" pessoais, na ruptura das solidariedades
enfadonhas, inclusive, na nega<;iio das obriga<;6es inc6modas, na escolha de privilegiar
sistematicamente - tanto no habitat quanto no trabalho, tanto no lazer quanta na atividade
mental - 0 privado, 0 intimo ("em sua casa") contra 0 que e publico, coletivo, comum,
qualquer, emprestado.27 No entanto, as disposi\=6es ingenuamente "egoistas" dos pequeno
burgueses nada tern em comum com 0 sutH egotismo dos detentores dos meios de afirmar
a unicidade de sua pessoa em todas as suas pniticas e, em primeiro lugar, em sua profissao,
atividade liberal, escolhida e dirigida livremente, em que se afirma, como se tratasse de
sua (mica virtude, uma "personalidade" irredutivel ao papel anonimo, impessoal,
permutavel com 0 qual as pequeno-burgueses ainda devem se identificar ("0 regulamento
e0 regulamento") para existir ou, no minimo, para fazer reconhecer sua existencia social,
em particular, em seus conflitos com os burgueses.28 E a prudencia desconfiada que freia
a delega<;:1io au 0 alistamento nada tern em coroum com a certeza de ser 0 melhor porta
voz de pensamentos e opini6es incomparaveis.
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Urn professor indassificavel

- 0 sr. podia situar-se oa escala politica?
Veja s6, de novo, sou incapaz de responder a essa pergunta. Eu poderia dizer

lhe em que grupa vatei, em determinada epaca.

- 0 Sf. pade definir-se de autro modo?
Por intermedio desses movimentos? Veja s6, code coloca 0 gaullismo? Compete~

me farmular a pergunta. Existem gaullistas que afirmam ser de esquerda e autras que
dizem ser de direita; hauve urn que, certa vez, fez tal afirma,aa (risas). Euma prova
de coragem. Se leva em considera,aa meu baletim de vato, desde que atingi a

maioridade, ja Gcarreu que votei pela direita, votei tambem por Mendes-France e,
muitas vezes, por De Gaulle. Neste casa, voce pade atribuir-me a pasi,aa que Ihe
aprouver. Se, sob a amea~a de uma faca na garganta, eu fasse obrigado a escolher urn

partido politico, antes de mais nada, eu recusaria fazer tal escolha; encontraria urn
motivo qualquer para evita-Ia. Nao, realmente nao sei; 0 principia dos particlos politicos
nao me satisfaz, voce entende. Penso que se nata de urn mal necessaria como ocone
com urn grande numero de outras coisas; mas, pessoalmente, isso nao me diz respeito.
Posso eliminar certo numero de coisas, voce entende. Por elimina~ao, nolo sou

comunista. Ha, certamente, aspira~6es do tipo esquerdista, mendesista ou gaullista
de esquerda que, aflnal de contas, acabam sendo convergentes e nolo me sao estranhas.
E, por urn lado, contraditoriamente, sou partidario de certa ordem: considero que, na
desardem, eimpassivel fazer seja hi a que for. Em perfado normal, e claro. Par outro
lado, nolo sou urn homem do Centro. Quando considero que se deve tomar partido, eu
topo. Edificil responder asua pergunta, veja bern. Portanto, se quiser, atualmente,
serei urn pauco gaullista do primeiro periada, a gaullisma da guerra, como ja foi
outrara minha op~ao. Em vez de urn partido politico, trata-se de certa filosofia. 1550

nolo prova que... no movimento gaulIista, eu nao possa estar contra urn grande numero
de coisas. Epor isso que nunca chegarei a filiar-me a urn partido.

(Professor universitario, Paris)

No fato de que as quadros superiores sao mais nurnerosos a afirmar que, em
materia de informa~ao politica, eles depositam confian~a, sobretudo, nos jornais (em
27% dos casos e 24% entre os quadros medios e empregados contra 14% dos agricultores,
11 % dos operarios, 8% dos artesaos e pequenos comerciames) ou nos semanarios (19%
contra 7% dos quadros medios e empregados, 6% dos operarios, 5% dos artesaos e
pequenos comerciames, alem de 4% dos agricultores), pode-se ver uma manifesta~ao da
preocupa~ao - que aumenta com a nivel de instru~ao - para ter uma opini§o, como se
diz, ao recorrer ao instrumento mais espedfico e mais legitimo, ou seja, 0 jornal chamado
de opiniao, que pode ser escolhido em fun~ao de sua opinHio par oposi~aoatelevisao au
ao radio, isto e, "meios de comunica~ao de rnassa" que oferecem produtos "para todos"
(SOFRES, Television et politique, mai 1976). E somos tentados a reconhecer uma
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ereio que a politica euma luta. E, por isso, temos de ser muitos. Enecessario
contar com a massa.

(Faxineira, comunista)

Quando eles fazem greve para valer e porque tern uma verdadeira necessidade
disso. Se as pessoas fazem greve nao epor passatempo.

(Faxineira)

oposi~ao da mesma estrutura no fata de que, para serem bem-sucedidos em suas
reivindica~6es, os quadros superiores fazem apelo, com uma freqiiencia particular, a
diligencia junto a urn servi~o publico, ao passo que os operarios e empregados contam

com a greve com maior freqliencia que tadas as outras categorias, enquanto os artesaos,
pequenos comerciantes e quadros medios evocam, sobretudo, a passeata, mobiliza~ao

repentina que nao preexiste, nem sobrevive, asua realiza~ao.

Mas, basta lembrar, mesmo sumariamente, as condi<;6es sociais da constitui<;ao da
reivindica<;:ao da "opiniao pessoal" e da realiza<;:ao dessa ambi<;ao para fazer ver que, contra
a fe ingenua na igualdade formal diante da politica, a visao popular e realista ao descortinar
como unica escolha, para os rnais desprovidos, a demissao pura e simples, reconhecimento
resignado da incompetencia estatutaria, ou a delega<;:ao total, entrega de si sern reservas
designada, magnificamente, pela no,ao teol6gica de fides implicita, confian,a tacita, entrega
de si silenciosa, que escolhe sua palavra ao escolher seus porta-vozes.

Os modos de produ~ao da opiniao

De fato, nem todas as respostas exprimem opiniaes; alem disso, a possibilidade de
que as respostas de determinado grupo sejarn apenas nao-respostas dissimuladas,
concess6es de complacencia aproblernatica imposta ou discursos eticos ingenuamente
recebidos como "opini6es pessoais" varia, sem duvida, como as possibilidades de nao H

resposta que as caracterizam. A propensao e a aptidao para inc1uir as interesses e as
experH~ncias na ordem do discurso politico, para procurar a coerencia das opini6es e integrar
o conjunto das tomadas de posi<;ao em torno de prindpios explicitos e explicitamente
politicos, dependem, de fato, muito estreitamente do capital escolar e, secundariamente,
da estrutura do capital global, que aumenta como 0 peso relativo do capital cultural em
rela<;ao ao capital econ6mico.29

Nao basta reconhecer as desigualdades de competencia estatutaria que
constrangem a lembrar as condi,aes sociais de possibilidade do julgamento politico;
dissimula-se completamente 0 problema politico mais fundamental, ou seja, a questao
dos modos de prodw;ifo da resposta a uma questao politica ao aceitar 0 postulado
intelectualista que toda resposta a uma questao poHtica e 0 produto de urn ato de
julgamento e de urn ato de julgamento propriamente politico.3D De fato, a resposta a
uma pergunta que a aplica,ao da defini,ao dominante da politica leva a c1assificar como
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politica - por exemplo, a quesHio sobre as passeatas estudantis ou sobre 0 aborto - pode
ser produzida segundo tres modos de prodUl;:ao bastante diferentes. 0 principio de
produ~ao da resposta pode ser 0 ethos de classe, formula geradora nao constituida como
tal que permite engendrar, sobre todos os problemas da existencia corrente, respOstas
objetivamente coerentes entre si e compativeis com os postulados praticos de uma rela~ao

pratica com 0 mundo; ele pode ser, tambem, urn "partido" politico sistematico - no
sentido em que se fala de urn expediente artistico - ou seja, urn sistema de principios
explicitos e especificamente politicos, passiveis do controle logico e da apreensao
reflexiva, em suma, uma especie de axiomatica politica - na linguagem corrente, uma
"linha" ou urn "programa" - que permite engendrar ou preyer, de forma exclusiva, a
infinidade dos julgamentos e atos polfticos inscritos no algoritmo; por ultimo, ele pode
ser 0 produto de uma escolha em dois graus, ou seja, da identificac;:ao, operada segundo
o modo do saber, das respostas em conformidade com a "linha" definida par urn partido
politico, no sentido, desta vez, de organiza~ao que fornece uma "linha" politica sobre
urn conjunto de problemas que ele contribui para constituir como politicos. Assim, como
veremos, a adesao implicada nesta de1egafao tacita ou explicita pode ter, par sua vez,
como principio, 0 reconhecimento pratico operado pelo ethos ou a escolha explfcita em 1
fun~ao de urn "partido".31 ~:'

Tudo op6e a coerencia intencional das praticas e discursos engendrados a partir
de urn principio explfcito e explicitamente "polftico" e a sistematicidade objetiva das
praticas produzidas a partir de urn principio implfcito, portamo, aquem do discurso
"polftico", ou seja, a partir de esquemas de pensamento e de ac;:ao objetivamente
sistematicos, adquiridos por simples familiarizac;:ao, fara de qualquer inculcac;:ao explfcita,
e acionados segundo 0 modo pre-reflexivo. Sem estarem vinculadas mecanicamente a
situa~ao de classe, essas duas formas de disposifao politica estao estreitamente associadas
a ela por intermedio, principalmente, das condi~6es materiais de existencia - cujas
urgencias vitais se imp6em com urn rigor desigual, portanto, abonado desigualmente
para "neutralizar" do ponto de vista simbolico - e da forma~ao escolar capaz de
proporcionar as instrumentos do controle simb6lico da pnitica, ou seja, da verbaliza~ao

e conceitualiza~ao da experienda polftica. A indina~ao populista a atribuir as classes
populares uma "politica" (como alhures uma "estetica") espontaneamente e como que
naturalmeme dotada das propriedades incluidas na definic;:ao dominante da polftica ignora
que 0 controle pratico que se exprime nas escolhas cotidianas - suscetiveis ou nao de
serem constituidas como politicas por referencia adefini~ao dominante da poIitica 
encontra seu fundamento nao nos principios expIicitos de uma consciencia continuamente
vigilante e universalmente competente, mas nos esquemas de pensamento e de a~ao

implicitos do habitus de classe. au seja, se tivessemos de nos limitar as formulas
simplificadoras ou simpIistas da discussao poIitica, antes no inconsciente do que na
consciencia de classe.

Dei-me conta da poIitica por ter sofrido quando ainda era menina, voce entende?
(Servidora municipal, comunista)
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Assim, ao confronta-Ios com uma questao sabre a moral domestica, au seja, a

educac;ao sexual, que tencle a se constituir como questao politica at raves da

institucionalizac;ao escolar, todas as categorias, com excec;ao dos quadros superiores,
produzem respostas que, senda orientadas pelo ethos de dasse, sao praticamente

independentes das opini6es politicas declaradas: as agricultores sao, por exemplo, as

mais numerosos a julgar que nao se cleve [alar de sexualidade as crianc;as au que a educac;ao
sexual so cleve sec dada depois dos 15 anos, ao passo que os empregados e quadros

medias - impelidos pela boa vontade cultural a reconhecer, oeste dominic como alhures,

a norma dominante (evocada atraves da propria pergunta) - sao mais numerosos a afirmar

que tal educac;:ao deve ser dada antes dos II anos; em compensac;:ao, para as duas

categorias, as variac;:oes segundo 0 pertencimento politico permanecem pouco marcantes.

Ao contrario, tudo parece indicar que as respostas dos quadros superiores e membros

das profissoes liberais exprimem, inseparavelmente, urn ethos de classe que leva a certo

laxismo pedag6gico e a principios expJicitamente politicos: 80% daqueles que afirmam

ser preferencialmente de esquerda pensam que se deve dar uma educac;:ao sexual antes

dos 11 anos contra 50% daqueles que se dizem pr6ximos do centro e 33% daqueles que

afirmam ser de direita. Assim, ve-se que, de acordo com 0 que ficou demonstrado para a

disposic;:ao estetica "pura", que leva a transformar cada escolha estetica na rnanifestac;:ao

de urn "partido" estetico, a propensao para operar as escolhas cotidianas a partir de

principios propriamente politicos, ou seja, na 16gica do "partido" politico e nao da intuic;:ao

etica, e, em si mesma, a dimensao de urn ethos que se exprime tambem na relac;:ao com

a iinguagem, com 0 corpo, com os outros e com 0 mundo em geral.

De fato, os ultimos dois modos de produ,ao das opiniaes distinguem-se do primeiro
no sentido em que os principios propriamente polfticos de produ,ao do julgamento polftico
sao levados ao nivel explicito e constituidos como tais, pela instituic;:ao que superintende

a produ,ao e a gestao de tais principios ou pelo agente polftico isolado que, proprietirio
de seus pr6prios instrumentos de produc;:ao das questoes e respostas politicas, pode fomecer

respostas sistematicas e sistematicamente polfticas a problemas aparentemente tao

diferentes quanto a luta dos trabalhadores de Lip, a educa,ao sexual ou a polui,ao. Nestes
dois casos, a relac;:ao deixa de ser estabelecida diretamente, par intermedio unicamente do

inconsciente de classe, entre a classe social e a opiniao politica: para compreender

adequadamente as opini6es politicas e para encontrar sua completa justificativa, convem

fazer intervir uma instancia propriamente politica, au a "linha" politica au a "programa"

do partido polftico assim investido, de facto, do monop6lio da produ,ao dos principios de
prodw;:ao das opini6es politicas, au a axiomatica politica que permite produzir uma opiniao

propriarnente politica sabre todos as problemas, sejam eles constituidos ou nao

politicamente.32 Ocone que, para os problemas que nao sao constituidos como "partido"

au constituidos pelo partido, as agentes sao remetidos ao ethos (pelo qual se exprimem as

condi,aes sociais de produ,ao particulares das quais este ethos eo produto). 0 mesmo
ocorre com as agentes comuns, mas tambem com as produtores profissionais, intelectuais,

soci610gos, jomalistas ou polfticos: na produ,ao do discurso (cientifico ou qualquer outro)
sobre 0 mundo social, assim como na definic;:ao de uma linha de ac;:ao politica sabre esse

mundo, ea ethos de classe que fica encarregado de suprir as insuficiencias da axiomatica
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e do metoda (au 0 controle insuficiente desses instrumentos de pensamento e de a~ao). 0
"obreirismo" dos particlos revolucionarios encontra, sern duvida, sua raiz nessa intui\:ao
da dualidade dos principios de produc;:ao de opini6es e ac;:6es politicas, e em certo ceticismo,
bern fundamentado, concernente a possibilidade de responder a tadas as quest6es e a
todos as desafios pniticos cia existencia caroum a partir unicamente dos principios cia
axiomatica politica. De qualquer modo, a maior oposi~ao se estabelece entre a
sistematicidade consciente e quase forc;:ada do "partido" politico e a sistematicidade "em
si" das praticas e dos julgamentos engendrados a partir dos principios inconscientes do
ethos; OU, ainda, entre a consciencia minima e, ao meSilla tempo, fundamental que e
necessaria para delegar a urn partido a produc;:ao dos principios de produc;:iio das opini6es
politicas e a consciencia sistematica que permite constituir tada situac;:ao como poHtica e
fornecer-lhe uma soluc;:iio politica engendrada a partir de principios propriamente politicos.
Se a consciencia politica sem as disposi~6es e irreal e incerta, as disposic;6es sem a
consciencia sao opacas a si mesmas e, por conseguinte, vulner;iveis ao desvio operado em
favor dos falsas reconhecimentos.33

Com maior freqiienciaque todos os Qutros, os membros das profiss6es intelectuais

(professores, pesquisadores, artistas) afirmam ser "partidarios de ac;6es revoluciomirias".

hostis ao "autoritarismo" e em favor cia "solidariedade de classe internacional"; alem
disso, pensam que "a crise de Maio de 1968 foi proveitosa para 0 interesse geral da
populac;ao" e declaram, em propon;:ao semelhante ados openirios, que "as piquetes de
greve sao justificados", que "0 Front popuJaire foi uma boa experiencia", que preferem 0

"socialismo" ao "liberalismo", que "as coisas iriam melhor se 0 Estado Fosse proprietario

de todas as industrias importantes". No entanto, suas respostas denunciam, as vezes,
urn ethos discordante em rela~ao a seu discurso: com maior freqtiencia que os oper:irios,
eles afirmam que sua "confian~a nos sindicatos" diminuiu depois de Maio de 68 ou que
a caracteristica mais importante de urn individuo esua personalidade (os operarios citam,
mais freqiientemente, a classe) ou, ainda, que "0 progresso economico beneficiou a
maioria" (os operarios pensam de preferencia que ele beneficiou apenas uma minoria)
(Esta analise ap6ia-se nos resultados - cuja apresenta~ao se deve a Mattei Dogan na
mesa redonda organizada pela Association franraise de sciences politiques sabre "Os

operarios e a poHtica na Europa Ocidental" - de uma pesquisa empreendida, ap6s 1968,
junto a uma amostra de 3.288 homens, dos quais 176 representantes das profiss6es
intelectuais). Poderia ocorrer que a tendencia para a super~coerencia politica, mediante

a qual as intelectuais sao levados a aplicar, a todos os problemas, a disposi~ao propicia a
constitul-Ios como polIticos e a procurar a coerencia perfeita de todas as tomadas de
posi<;:ao em todas as dimens6es da vida, lhes seja imposta pela discordancia fundamental
que, sobretudo, para as originarios das fra<;:6es dominadas da classe dominante, se
estabelece neles, diferentemente do que se observa entre as membros das fra<;:6es
dominantes, entre 0 ethos e a discurso.

As disposi~6es que se encontram na origem da produ~ao das opini6es se exibem
au se denunciam, principalmente, pela maneira de exprimir as opini6es, au seja,
precisamente, em todas as ninharias que se perdem, mais au menos inevitavelmente, no
registro habitual das respostas (quase sempre simplificado ao maximo para facilitar a
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rapidez e a padronizac;ao das operac;:6es de pesquisa). Segue-se dai que se e levado a
classificar, na mesma classe, determinadas respostas que, apesar de serem identicas se
forem consideradas em seu valor facial, podem exprimir disposic;:6es bastante diferentes,
preditivas de ac;6es, em si mesmas, bastante diferentes, ate mesmo opostas. A intuic;:ao
comum que, atraves de imponderaveis da postura e de certas maneiras, de determinados
matizes da argumentac;ao e da hexis, identifica as diferentes maneiras de ser "de direita"
e "de esquerda", "revolucionario" ou "conservador", prindpio de todos os duplos
entendimentos e de todos os duplos jogos, lembra que 0 mesmo habitus pode conduzir
a esposar opini6es fenomenalmente diferentes, ao passo que habitus diferentes podem
se exprimir por meio de opini6es superficialmente (ou seja, eleitoralmente) semelhantes

e, no entanto, separadas por sua modalidade. Assim, quando Upset chegou aconclusao
da ausencia, em uma populac;ao de estudantes, de qualquer relac;:ao entre profissao dos
pais e posic;:ao poHtica dos filhos, imputando todas as diferenc;:as constatadas a fatores
tais como 0 tipo de universidade e de disciplina, nao e somente porque ele esquece que,
de acordo com 0 que foi demonstrado alhures, as diferenc;as de posic;:ao universitaria em
determinado momenta sao a retraduc;:ao escolar de diferenc;as de origem social, inclusive

no nivel das aspirac;6es, ja que a OIientac;:ao para uma disciplina exprime as ambic;:6es que
sao acessiveis aos individuos de certa origem social para determinado nivel de sucesso
escolar; mas, sem duvida, tambem e sobretudo porque, nao tendo adisposic;:ao, pOI falta
de urn questionario adequado, os indicadores da modalidade da pratica e dos julgamentos
politicos, ele foi obrigado a identificar tomadas de posic;:ao que - mesmo que fossem
identicas em seu conteudo poHtico - podem exprimir disposic;:6es opostas e, de acordo
com 0 testemunho da evoluc;:ao ulterior, com suas reviravoltas, sao piores preditores das
praticas, a curto prazo e, sobretudo, a lange prazo, que dos detalhes aparentemente
insignificames da atitude ou da dicc;:ao em que se exprime a modalidade dos

"compromissos"; sem mesmo falar dos silencios que, conforme se diz, sao e10qiientes e
podem exprimir aprovac;:ao, questionamemo, consentimento, hostilidade, desdem,
resignac;:ao, etc. 34

Ea oposic;:ao entre 0 primeiro e 0 segundo prindpio, ou seja, entre a produc;:ao na
primeira pessoa e a produ,ao por procura,ao, invocada sempre pelos defensores da ordem
estabelecida quando - por exemplo, em caso de greve - eles op6em a logica "democnitica"
do voto au da sondagem a 16gica "centralista" da expressao pelo sindicato, para tentar
assim cortar a relac;:ao organica de delegac;:ao e reduzir 0 individuo a suas pr6prias forc;:as,
remetendo-o a cabina indevassavel, ao isolamento. E a sondagem de opinHio nada faz
alem de instaurar urn modo de produc;:ao das opini6es propido a obrigar os mais desprovidos
a produzir opini6es opostas as que lhes emprestam - no duplo sentido - seus porta-vozes
titulares, questionando assim a validade do contrato de delega,ao. 35 A oposi,ao entre
esses dois modos de produ,ao da opiniao e, ainda, levada em considera<;:ao quando, por
referenda a clientelas politicas quase completamente vinculadas a urn deles - por urn
Iado, a clientela dos partidos de massa e, por outro, ados pequenos partidos ou grupos de
"vanguarda", cujos militantes, praticamente em sua totalidade, estao em condic;:6es de
viver a politica segundo 0 modo do "partido" -, se estabelece a oposi,ao de duas concep<;:6es
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em nome do "realismo", exige urn elevado grau de delega~ao em beneficio da dire~ao

central e aquela que eonvida a autogestao da opinHia politica por uma universaliza~ao

incansciente da rela~ao com a politica propria a pequenos propriet<hios de seus
instrumentos de produ~ao das opini6es politicas que nao tern qualquer razao para delegar
a outros 0 poder de produzir opini6es em seu lugar. A imagem que, habitualmente, se tern
da rela,ao enrre a aparelho dos partidos e sua clientela - em particular, a ideologia da
represenra,ao imperfeita segundo a qual "a elite politica nao responde ademanda de SUa
base social" ou "eria a demanda politica que the permite permanecer no poder" - ignora
as formas completamente diferentes que essa rela,ao pode revestir, de fato, segundo as
partidos e segundo as categorias de clienrela no inrerior do mesmo partido.

Estas varia,6es da rela,ao entre as delegados e seus mandantes dependem, entre
outros aspectos: dos modos de eontrata~ao, forma~ao e promo~ao das dirigentes politicos
(assim, par exemplo, a partido comunista que, de qualquer modo, deve criar politicos ex
nihiJo par uma a,ao de forma,ao total e quase totalmente assumida pelo partido36 e, par
outro lade, os partidos conservadores que podem contentar-se com a incorpora<;:ao dos
notaveis que, alem de serem dotados de uma forma~ao geral, ocupam uma posi~ao

estabelecida); das caracterfsticas sociais da base (e, em particular, de seu nivel de educa,ao
geral e dos modos de pensamenro politico que eJa tende a utilizar); dos modos de elabara,ao
do discurso politico au, a que da no mesmo, dos modos de organiza,ao dos grupos em que
tal discurso se elabora ou se difunde, etc.37

Grafico 19 Voce acha que se deve deixar as mo~as de
18 anos assistir aos filmes que desejarem?
(Fonte: IFOp, mars 1971)
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Como no caso ilustrado pelo triangulo, os eleitores do PSU ocupam uma posi<;ao realmente ootavel
sempre que se trata de afirmar prindpios politicos em terrenos que se prestam a uma percep~aoetica,
Eassim que, por exemplo, 53% desaprovam 0 julgamento segundo 0 qual "os professores nao sao
suficientemente severos com os jovens" contra 33% somente no PC, 28 entre os Socialistas (Soc),
22,5% dos simpatizantes de URD e 20% dos Republicanos Independentes (RI). Do mesmo modo,
eles manifestam maior propensao para desaprovar julgamentos, tais como "as professores, na Fran~a,

tern ferias em demasia" ou "os professores fazem politica demais".

Fonte: IFOp, mars 1970.
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A analise das sondagens de opinHio permite trazer algumas indicac;:6es sobre 0

segundo ponto. E assim que, par exemplo, a prindpio orientador da produ.;iio de
opini6es pelos eleitores do Partido Comunista varia de acordo com 0 terreno, ou seja,
segundo 0 fato de que eles sabem, prarica ou teoricamente, por experiencia ou por
aprendizagem politica - como e 0 caso em relac;:ao a tudo 0 que diz respeito as lutas no
campo das relac;:6es de produc;:ao -, "0 que se deve pensar" ou de que, ao contra.rio,
estao submetidos as disposic;:6es de seu ethos e, deste modo, empenham-se em aparecer
como os guardi6es de urn estado superado da moral burguesa. Assim, trata-se de uma
brincadeira infantil fazer aparecer, entre os militantes ou, ate mesmo, entre os Hderes,
as contradic;:6es ou as dissonancias entre as respostas produzidas segundo os dois
prindpios e, em especial, entre as disposic;:6es revolucionarias manifestadas na ordem
politica e as disposic;:6es conservadoras que eles denundam na ordem I'etica", que
podem encontrar-se na origem, em determinadas situac;:6es, de praticas politicas
realmente conservadoras. Pelo contrario, os eleitores do PSU - recrutados, em grande
parte, nas profiss6es Ilintelectuais" - manifestam, pelo elevado grau de coerencia de
suas respostas, sua aptidiio para constituir tudo do ponto de vista politico (segundo
uma disposic;:iio analoga ado esteta, capaz de constituir tudo do ponto de vista estetico)
e fornecer um sistema de respostas explicitamente coerentes, mais nitidamente
integradas em torno de principios politicos explidtamente formulaveis que as dos
eleitores do Partido Comunista. Eles distinguem-se de todos as outros pelo grau em
que se mostram capazes de afirmar os principios de produc;:ao propriamente politicos,
inclusive nos terrenos em que os outros tern maior tendenda a "regredir" para as
prindpios do etbos.

Todos as julgamentos politicos, induindo aqueles que pretendem ser as mais
clarividentes, comportam uma parcela inevitavel de fides implicita que se deve a propria
logica da escolha politica enquanto escolha de porta-voz e de procuradores, alem da
escolha de ideias, opini6es, projetos, programas e planas, encarnados em
"personalidades", que dependem, em sua realidade e credibilidade, da realidade e
credibilidade dessas "personalidades". A incerteza em relac;:iio ao proprio objeto do

Moral e poHtica

Votei sempre no PC porque acho que e a partido mais limpo. Nunca se viu que
comunistas tivessem provocado escandalos financeiros ou de qualquer outro tipo.
Apesar disso, e possivel encontrar quem, ao fim de alguns anos, tenha trocado de
lado, tendo deixado a Partido par iniciativa propria au por alguem the ter feito
compreender que era melhor ir ernbora; no entanto, acho que se trata do Partido rnais
limpo e a unico que defende a dasse operaria.

(Marceneiro)
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A intuic;:ao da pessoa

- Que aspectos voce leva em considerac;:ao na escolha de urn deputado?

M Em primeiro lugar, 0 partido. Em seguida, nao tanto a honestidade, mas a maneira
de se bater por suas ideias. Pessoalmente, prefiro 0 moc;:o que sera urn tiquinho brutal,
meSilla correndo 0 risco de obter resultados talvez nao tao bons quanta os daquele que e
mais d6cil. Por mim, prefiro 0 mo<;.o que DaD tern papas na lingua. Como atualmente, por
exemplo, suponhamos na direc;:ao do Partido: neste easo, prefiro Jacques Duclos a Georges
Marchais. Porgue acho que]acques Duclos quando tern vontade de dizer alga, pode crer, ele
nao se faz rogado. Alias, 0 meSilla Dearre com Georges Marchais, mas e urn pOlleD mais
anuanc;:ado, urn pOlleD mais Iuva de veludo.

(Operario, comunista)

Os Radicais sao, finalmente, eles haviam sido sobretudo anteriormente, agora naD
estou sabendo como sao, embora Servan-Schreiber esteja tentando rejuvenesce~los;mas, aflnal
de comas, foram sempre urn partido de trastes velhos com muitos ma~ons, creio eu, e nem
sempre com opini6es bern firmes. Esta longe de ser, acho eu, urn partido muito, muito franco.

(Secretaria)

A entrega de si

Deposito confian~a neles, tive sempre confian~a; eles fizeram sempre 0 que haviam
prometido, eis porque votei sempre neles.

(Funcionaria municipal, comunista)

Em geral, fa~o tudo com a melhor boa vontade, sobretudo, pelo Partido. Eisso. Sempre 5z
o que me disseram. Veja s6, hel certas coisas que me desagradam e eu digo: tal coisa nao me agrada.
Minai de comas, de urn modo geral, acho que nao problema, acho muito born 0 que eles fazem.

(Faxineira, comunista)

Obede~o, antes de mais nada, as instru~6es do meu Partido. Presto aten~ao e consigo
votar segundo as diretrizes indicadas.

(Marceneiro, comunista)

As pessoas, em grande numero, vao votar porque se deve votar. Quanto a mim, nao:
para mim, pessoalmente, esse nao e 0 meu caso. Vou votar porque tenho a certeza daquilo
que estou fazendo. Fa~o parte de urn Partido e vote por minhas ideias.

(Datil6grafa, comunista)

Acho que, pessoalmente, tenho confian<;a e que, no Comite Central, ao discutirem a
candidatura de fulano ou sicrano, pode crer, eles tern argumentos que desconhe<;o. Fulano
ou Sicrano para mim seria muito born, ate mesmo, talvez, melhor, em minha opiniao, que 0

candidato oficial, mas existem determinados detalhes que ignoro e que sao conhecidos nas
altas esferas. Portanto, ao fazerem a escolha de urn candidate em detrimento de outro e
porque existe uma razao vaJida. (Serralheiro, comunista)
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julgamento, urn homem ou determinadas ideias, esta inscrita na propria logica da politica
que, seja qual for 0 regime, faz com que a preocupa<;ao em formular problemas ou solu<;aes
na area da polftica e imp6-los seja necessariamente confiada a homens de modo que
esses procuradores podem ser escolhidos sempre ou por seu programa (objetivado), no
sentido de catalogo de julgamenros ja formulados e de medidas a tomar ja anunciadas e
tornadas publicas (na logica do juramento), ou por sua "personalidade", ou seja, seu
habitus como programa (no sentido da informatica) incorporado, como principio gerador
de urn conjumo de julgamentos e a<;aes (as "medidas politicas") que nao sao formuladas,
explicitamente, no momento da "escolha", nem pelo candidato, nem pelo eleitor e que,
portanto, devem ser pressentidos atraves dos indicios sutis das disposi~6es que nao se
revelam a nao ser atraves da hexis corporal, da dic<;ao, da atitude e das maneiras. Toda
"escolha" politica leva em considera<;ao, inseparavelmeme, a personalidade do fiador e
o que ele garante. 0 delegado e, ao mesmo tempo, aquele que exprime as opiniaes ja
expressas de seus mandantes (como se diz, ele deve "responder" por urn programa,
especie de contrato explicito de delega<;ao) e aquele que, agindo mais de acordo com 0

programa incorporado que de acordo com 0 programa objetivado - ou segundo os
interesses especificos associados a sua posi~ao no campo da produ~ao ideologica -,
exprime as opini6es ainda nao formuladas, implicitas e potenciais, fazendo-as, por
conseguinte, existir; ele pode, inclusive, servir-se do monopotio da palavra, que lhe
confere seu estatuto de porta-voz reconhecido, para prestar a seus mandantes - por uma
usurpa~ao inverifiolvel - expectativas, inten~6es e exigencias em que estes nao se
reconhecem (e, segundo os casos, podem corresponder as de uma vanguarda ou
retaguarda do grupo em seu conjunto). Em suma, 0 fato de que 0 delegado seja 0 fiador
do programa nao so como opus operatum, enquanto conjunto de proposi~6es jei
formuladas, mas tambem como modus operandi, enquanto conjunto de prindpios
geradores de proposi<;aes ainda nao constitufdas ("a linha"), e, sem duvida, 0 que faz
com que, para retomar uma formula de Durkheim, nem tudo seja contratual no contrato
de delega<;ao politica.

Obrigados a produzir as claras, sob a forma de urn programa objetivado, suas
inten~6es hereticas, em ruptura com a doxa, adesao comum a ordem comum que, por ser
evidente, e escusado dizer, os partideirios de uma mudan~a encontram-se, par conseguinte,
mais expostos a contradi~ao entre 0 programa enunciado pelo porta-voz e 0 programa
implicito denunciado por seu habitus; e isso ocorre tanto mais que, em razao das condi~6es

ocultas do acesso a competencia politica - e, em particular, a instru~ao -, os detentores do
monopolio da produ<;ao ou, ate mesmo, da reprodu<;ao do programa explicito sao 0 produto
de condi~6es sociais de produ~ao (perceptiveis nos sinais visiveis de seu habitus) que tern
todas as possibilidades de ser diferentes daquelas em que sao produzidos seus mandantes.
Ao cantrario, aqueles que tern apenas a inten~ao de reconduzir a ordem estabelecida podem
poupar-se desse trabalho de explicita~ao e contentar-se em apresentar - sob a forma de
sua pessoa, distin<;ao, elegancia, cultura e, tambem, de suas propriedades (titulos de
nobreza, diplomas escolares, etc.) - as garantfas de urn programa incorporado de
conserva~ao; eles tern, espontanea e naturalmente, a hexis corporal, a dic~ao, a pronuncia
de suas afirma~6es e a acordo e imediato, perfeito, natural, entre a palavra e a personalidade
de quem a pronuncia.
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Desapossamento e desvio

Essa ambigtiidade essencial da escolha politica e apenas uma das raz6es que faz
com que todos as agentes, mesma que sejam virtuoses da consciencia politica, recorram
fon;:osamente, na pnitica ~ e tal ocorrencia serei tanto maior, quanta menos constituida do
ponto de vista politico for a situaplo aqual eles devem responder -, a modos de produ,ao
diferentes. as dais modos de produ,ao propriamente politicos, a procura,ao au a produ,ao
aut6noma, serao tanto mais freqiientes, em igualdade de circunst:1ncias, quanta mais
claramente 0 problema formulado for reconhecido como politico. Eles serao tambem tanto
mais freqiientes, a prop6sito dos problemas politicamente constituidos, quanto mais
elevada for a consciencia politica: au dito em outras palavras, eles dependem do conjunto
dos fatores - sexo, nivel de instrU(;:ao, classe social, etc. - que orientam a propensao para
responder as quest6es mais especificamente politicas (por oposi~ao a propensao para se
abster).

De acordo com nossa pesquisa, a parcela daqueles que reconhecem a totalidade
ou quase todos os problemas propostos como politicos, bastante fraca entre os nao
diplomados, cresce regularmente com 0 nivel de instrU(;:ao para atingir as dais ter<;:os
entre os bacheliers e Jicencies. (Sem duvida, porque se tratava de "problemas", as
diferen<;:as segundo 0 nivel de instru<;:ao sao, aqui, mais fortes que em rela<;:ao aaptidao
para identificar diferentes a<;:6es como politicas). Como era previsivel, as distancias que
separam as diferentes agentes segundo a capital escolar serao tanto mais elevadas quanto
mais curto {or relativamente 0 tempo em que tais "problemas", como a liberta~ao da
mulher, a prote<;:ao da natureza, a educa<;:ao sexual, tiverem sido abordados nos debates
politicos, ou quanta mais sua formula<;:ao estiver fora do campo de produ<;:ao ideologica,
tais como a supressao do latim no ensino secundario. Mas, e possivel observar tambem
varia<;:6es nao despreziveis da capacidade de identificar determinados problemas 
desemprego, participa<;:ao na empresa, aumento dos salarios nas empresas, 0 pre<;:o da
carne - como politicos.

Isso significa que a rela<;:ao entre a classe social e as opini6es politicas varia segundo
a classe social, au seja, segundo 0 modo de prodU(;:ao da opiniao mais frequente nessa
classe: a probabilidade de produzir uma resposta propriamente politica para uma pergunta
constituida politicamente cresce amedida que se sobe na hierarquia social (e na hierarquia
das rendas e dos diplomas escolares). Assim, a prop6sito de urn problema tipicamente
politico - por exemplo, as relac;:6es internacionais - em que a opiniao s6 podeni ser politica,
a correla~ao e bastante elevada com a classe social (e tambem, evidentemente, com 0 sexo
e a instru<;:ao) no que diz respeito a capacidade de acesso a"opiniao", marcada pela taxa de
nao-respostas (au seja, 37,7% dos agricultores; 38,6% dos operarios; 30,9% dos pequenos
comerciantes; 25,0% dos empregados e quadros medias; 16,1% dos quadros superiores e
membros das profiss6es liberais); a correla~ao e bastante estreita corn 0 pertencirnento
politico declarado quando se trata da orienta~ao propriamente poHtica das opini6es
afirrnadas (ou seja, para as opini6es favoraveis apolitica externa do Governo: 48,7% do
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Esta satisfeito(a) au descontente com a at:;:ao
do Governo na politica externa?
Fonte: [FOP, 1966

Partido Comunista; 47,7% dos Socialistas; 41,2% do Partido Radical; 52,3% dos Centristas;
56,8% dos Republicanos Independentes; e 76,3% da URD - IFOp, 1966). Eis 0 que aparece
de forma bastante oitida no diagrama em que, como e0 caso na maior parte das quest6es
de politica externa, as diferentes classes e frac;6es de classes se distribuem segundo 0 eixo
das nao-respostas, ao passo que, em rela<;ao aos diferentes particlos, as preferencias se
distribuem segundo 0 eixo dos graus de satisfa,ao. Ve-se que, de maneira gera!, 0 fato,
por urn lado, de ignorar as naoMrespostas, de acordo com 0 que sefaz comumente na
analise das sondagens ou das eleic;6es, e, por outro, de calcular as freqiiencias em relac;ao
apopulac;:ao exclusivamente de respondentes, segundo uma 16gica propriamente eleitoral,
tern 0 efeito de anular - au enfraquecer - a rela~ao com a classe social: as "sobreviventes"
de cada categoria - e, em rela\-ao ao aspecto que esta em questao, au seja, ° grau de
politiza~ao - serao, de fato, tanto mais diferentes do conjunto da categoria, quanto mais
importante for a parcela da categoria eliminada.

Alem disso, a defasagem entre a capacidade de produzir uma respasta minima,
aprova~ao ou rejei~ao, e acapacidade de produzir a questao correspondente ou, no minima,
de retomar, na questao formulada, a significa,ao propriamente politica para aqueles que a
produzem e a formulam - ou seja, no campo da prodU/;ao das problematicas propriamente
politicas - encontra-se na origem de urn e[eito de imposi,fio de probiematica que se traduz
por urn desvio do sentido da resposta proposta: de fato, os entrevistados sao desapossados
do sentido de sua resposta, sempre que eles escolhem uma das respostas propostas para
determinada pergunta - alias, eles nao possuem realmente os meios para formula~la - e,
assim, autarizam a tratar, como se fosse sua opiniao propria, uma opiniao que, mesmo se
par acaso viesse a exprimi-los, Ihes e totalmente estranha; au sempre que, em vez de
responderem • pergunta formulada, dao resposta 'quela que eles proprios tiveram de
produzir para tentarem apropriar-se da questao inicial (de fato, 0 trabalho de reapropria,ao,
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que se manifesta quase sempre por uma retradw;:ao em outra linguagem, "racionaliza~ao

das escolhas or~amentarias" tornando-se "evitar 0 desperdicio", eignorado, quase sempre,
pelos cientistas politicos, tanto no nivel da observa~ao,quanto no momento de codifica<;:ao).

Para fazer ver 0 efeito de imposi<;:ao - e 0 efeito de alodoxia dai resultante -,
bastani urn exemplo: uma pergunta sobre a influencia exercida pelos "neg6cios" oa politica

em que epossivel ver, de passagem, dois procedimentos ret6ricos bastante freqiienres, a
saber, a imposi<;:ao de pressupostos - aqui, "em todos as paises", au seja, cl<iusula an6dina
pela qual se insinua toda a filosofia conservadora da hist6ria, a do sempre e por toda
parte assim - e a efeito de falsa simetria que permite fazer existir uma resposta altamente
improvavel, quase absurda, sob a aparencia de dar oportunidades iguais a todas as

respostas, ao que conviria acrescentar. sem d6vida, 0 efeito de neutraliza<;:ao e eufemiza<;:ao,
propicio a desestimular qualquer expressao "pouco decente" de indigna<;:ao ou revolta
(afinal, a pergunta considerada limitava-se, em si mesma, a "fazer passar", como se diz,
ao eufemiza-Ia por urn outro efeito de simetria, outra pergunta que faz parte realrnente,
desta vez, da problematica dominante e que incide sobre a a<;:3.o dos sindicatos: (fE, em
sua opinHio, a influencia dos sindicatos egrande demais, razoavel, nao suficientemente
grande?")o

Ve-se que a parcela daqueles que julgam grande demais a influencia dos "neg6cios"

cresce amedida que se sobe na hierarquia social - e, tudo permite supor, apesar de nao
dispormos de dados, na hierarquia dos niveis de instru<;:ao -, au seja, em razao invcrsa,

exatamente, da parcela daqueles que se abstem de responder. E ve-se assim 34% dos
operarios somente "julgar" importante demais a influencia dos "neg6cios", ao passo que
52% se refugiam na absten<;:ao ou na posi<;:ao neutra, uma parcela nao desprezivel (14%)
indo ao ponto de "julgar" tal influencia fraca demais. A retradu<;:ao, muitas vezes, geradora

de contra-sensa au de mal-entendidos, que as entrevistados rnais desprovidos devem
operar para se apropriarem, por pouco que seja, de uma pergunta longa e complexa,
incidindo sobre urn problema "politoI6gico", ve-se em tal outro caso em que, para as
emrevistados mais desprovidos, sabra apenas a escolha da absten<;:ao au de uma resposra
em fun<;:ao da imagem que tern de Mitterrand.38

Segundo parece, fica comprovado que, na situa(:ao de pesquisa, os agentes menos
competentes estao quase completamente amerce dos efeitos de imposi~ao que, em ultima
instancia, resultam em sua totalidade do fato de que eles devem escolher entre respostas

que adquirem sentido apenas por referenda a uma problematica polftica. Ora, essa
problematica nao eoutra coisa senao 0 campo de produ~ao ideologica enquanto tal, ou
seja, 0 universo das relay6es objetivas, automaticamente retraduzidas em tomadas de

posiplodefinidas em seu conteudo pelo lugar de onde provem, entre as posi,oes ocupadas
e defendidas nesse campo pelos agentes e pelas institui<;:6es em concorrencia para 0

monop6Ho da produ,ao e da imposi<;ao da representa<;ao legitima do mundo sociai e da
ayao legitima sobre esse mundo. a unico meio para se apropriar completamente des sa
problemarica e0 de participar realmente em sua produ(:ao, ocupar uma posi<;:i'io que conte,
ou seja, com a qual os outros devam contar ou, melhor ainda, uma posi<;:ao que, pelo
simples fato de sua existencia, modifique as outras posiy6es, obrigando seus ocupantes a

••••4.°.7..0 p.ie.r.re_B.O\.II.
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Tabela 30 - 0 efeito de imposi<;ao

"Em todos as paises, os neg6cios exercem certa influencia sabre a vida politica. Em sua opinHio, essa
influencia sera, na Fran<;a, grande demais, razoavel, nao suficientemente grande?"

nao suficientemente sem
grande opiniao

agricultores
operaTios. pessoal de servi~o

pequenos comerdantes, artesaos

quadros medias, empregados
quadros superiores, membros de prof. liberals,
industriais, grandI's comerclantes

grande
demais razo{lVel

28 13
34 19
39 23
44 25

55 21

3
14

7

II

8

56
33

31
20

16

Fonte: SOFRES, La poJitique et I'argent, nov. 1971.

Tabela 31

"0 Sr. Mitterrand* preconiza uma nova forma de socialismo, 0 'socialismo do possivel': ista e, reformas
que dariam conta da situa<;ao da Fran<;a no Mercado Comum e da concorrencia internacional. Voce
pensa que essa nova forma de socialismo eaplicavel?"

sim nao sem opiniao
homem 37 35 28
mulher 24 24 52
agrkultores 16 33 51
openirios 32 30 38
artesaos, pequenos comerdantes 26 31 43
empregados, quadros medios 37 31 32
membros das prof. liberais, quadros superiores 40 32 28
Partido Comunista 45 34 21
Esquerda nao-Comunista 48 22 30
UOR 19 37 44
Centro Democrata (Lecanuet) 29 35 36
Centro POM (Duhamel) 31 28 41
Republicanos Independentes 20 42 38
Nulos e absten~oes 18 19 63

Fonte: SOFRES, Le socialisme du possible, junho de 1971.

* Trata-se de Franyois Mitterrand (1916-1996), Secretario Geral do Partido Socialista Frances (1971);
ap6s varios fracassos, foi eleito presidente da Republica, em 1981, e reeleito em 1988. (N.T.)
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repensar suas tomadas de posi~ao (basta pensar nos efeitos estruturais determinados pela
aparic;ao do esquerdismo como ideia-forc;a no campo de produc;ao ideoI6gica). Os
"problemas" politicos - it semelhanc;a do que OCOrte corn todos os problemas filos6ficos,
religiosos, etc. - existem sempre na e pela rela~ao entre dois ou varios grupos antagonistas.
o mesmo e dizer que, por ser incapaz de participar ativamente no jogo propriamente
politico que e, de facto, reservado aos profissionais em tempo integral (politicos, militantes
a servic;o dos aparelhos - neste caso, palavra adequada - de partidos, jomalistas da area
politica, ide610gos profissionais), os profanos s6 teriam possibilidade de reconhecer, no
universo das opini6es pre-fabricadas, as que Ihes convem, lhes "ficam bern", se os produtos
oferecidos trouxessem sempre a marca de rabrica, 0 r6tulo que e uma referencia e, ao
mesmo tempo, uma garantia. Ao anunciar claramente a posi~ao no campo de produ~ao

ideol6gica que, de fato, se exprime ern toda tomada de posic;ao autorizada, 0 r6tulo que e
a referenda politica a uma autoridade - enciclica do papa, decisao do comite central de urn
partido, autor canonico, etc. - permite ao profano de "se reconhecer ai", de re'encontrar a
posil;ao a tomar, seja com base na delega~ao que, explicita au tacitamente, ele atribui aos
ocupantes de determinada posic;ao no campo da produc;ao ideol6gica, seja grac;as a seu
controle pratico das homologias entre 0 campo politico - ou seja, 0 campo das lutas de
classe comuns au extraordin<irias, disfar~adas ou abertas, individuais ou coletivas,
espontaneas ou organizadas, etc. - no qual ele sabe praticamente se situar e se orientar, e
ocampo da produc;ao ideol6gica que reproduz tal estrutura segundo sua l6gica pr6pria."

o efeito de desvio se exerce de maneira praticamente inevitavel sempre que a questao
faz apelo a duas leituras diferentes e s6 pode suscitar a resposta dos profanos corn a
condi~ao de ser reduzida do plano propriamente politico - em que a situam os profissionais
que a produzem, alem de procederem aanalise e comentarem os resultados - ao plano da
experiencia COillum, aqual se aplicam diretamente os esquemas inconscientes d~ ethos. E
o caso, evidentemente, quando esta au aquela questao, ja constituida politicamente por
este ou aquele grupo politico, portanto, para 0 conjunto do campo da produc;ao ideol6gica,
nao 0 e para aqueles que, afastados da 16gica da produc;ao da problematica por sua
incompetencia estatutaria, nao podem apreende-la a nao ser como uma questao da
experiencia "pratica" que faz apelo a uma resposta prMica, ou seja, etica. Eassim que as
mais desprovidos de competencia politica especifica tern todas as possibilidades de se
situar no campo dos defensores da ordem moral e da ordem social e, ate -mesmo, de se
mostrar mais conservadores, neste dominio, que as conservadores conscientes da ordem

o efeito de r6tulo

Esobretudo no momento das elei~6es, ai, quando eles aparecem na televisao,
ai, tudo bern, a gente pode informar-se, e depois, realmente, conhecer 0 partido e
tudo. Caso contrario, entre duas... Ou seja, ha alguns que, mesmo assim, sabem se
exprimir, tudo isso, a gente consegue mesmo assim. Mas, meSillO assim, quando antes
ele explica seu partido e tudo isso, entao, a gente presta mais aten~ao.

(Faxineira)

Pierre Bourdieu



social, sempre que sao levados a apreender, segundo as categorias do ethos de dasse,

determinados problemas ja constitufdos politicamente no nivel do campo da produ,ao

ideologica. De fato, sabe-se que, durante todo 0 tempo em que se permanece na ordem da

moral domestica, a propensao para 0 liberalismo ou para 0 laxismo tende a aumentar a
medida que se sobe na hierarquia social (0 que parece autor!zar as teses bern conhecidas

sobre 0 "autoritarismo" das classes populares); e isso ocorre, sem duvida, por intermedio

da eleva\ao do nivel de instru\ao. No entanto, esta rela~ao tende a inverter-se a partir do

momento em que a ordem social, e nao unicamente a ordem moral, esta em questao.

Upset fundamenta sua sociodiceia da democracia norte-americana em uma

constata\ao semelhante: "mais aesquerda" (liberal and leftist) em materia de economia,

os memhros das classes populares mostram-se mais "autoritarios" "quando 0 liberalismo

e -definido em termos nao econ6micos" - ou seja, quando estao em questao as liberdades

dvicas, etc. - e, incapazes de ter acesso ao "desinteresse" (interesseiro) que define uma

verdadeira cultura, tanto em politica quanto alhures, ignoram 0 "liberalismo" que a nova

burguesia, tao resolutamente nao-repressiva, pelo menos, para si mesma e para seus filhos,

coloca na- origem de sua arte de viver. 40 Par terem 0 autoritarismo por natureza e que as

classes populares podem aderir, com conhecimento de causa, a ideologias autoritarias; por

serem levadas a uma visao simplista e maniqueista da politica por sua intolenincia e que

elas nao esperam a mudan~a de sua condi~aoa nao ser par meio de transforma\oes rapidas
e brutais. 0 "milenarismo evolucionista" que e 0 coroamento natural dessa teologia politica

transforma a eleva\ao do nivel de vida e da educa\ao das classes populares no motor de urn

movimento universal para a democracia norte-americana, ou seja, para a aboli\ao do

autoritarismo e das classes que sao suas portadoras. Bastaria lembrar que, se os membros

da_classe dominante sao, no conjumo, mais "inovadares" no dominio da moral domestica,

ao passo que sao mais "conservadares" no dominio mais amplamente reconhecido como

"politico", ou seja, para tudo 0 que tange a manuten\ao da ardem econ6mica e politica,

assimcomo as rela\oes entre as classes - como e testemunhado par suas respostas as

perguntas sobre a greve, 0 sindicalismo, e~c. - e porque, com toda a evidencia, sua propensao

para assumir posi\oes "inovadoras" ou "revoluciomirias" varia em razao inversa ab grau

em que as transforma\oes con.~ideradas.atingem0 principia d'e seu privilegio. Eassim que,

para citarmos apenas urn exemplo bastante particular, os quadros superiores podem parecer

mais "liberais" em rela<;a:o aos trabalhadores estrangeiros que os operarios, mais diretamente

atingidos pela concorrencia: com mai~r freqliencia que eles, afirmam que "a Fran\a faz urn

esfor\o insuficieme para permitir que os trabalhadores estrangeiros tenham uma moradia"

(67% contra 48%), "para fornecer-lhes uma forma,iio" (52% contra 36%) ou "para acolhe

los.com hospitalidade" (45% contra 33%). No entanto, seu "liberalismo" emenos marcante

quando'se leva em considera\ao determinadas medidas capazes de ter conseqiiencias para

eles pr6prios: 41 % dos quadros superiores e membros das profissoes liberais julgam que

"a Fran\a faz urn esfor\o insuficiente para dar salarios convenlentes" aos trabalhadores

estrangeiros contra 43% dos operirios e 51 % dos empregados e quadros medias; 48%

julgam que "a Fran\a deveria diminuir au suprimir sua ajuda aos paises subdesenvolvidos"

contra 31% dos operirios e 35% dos empregados e quadros medios (SOFRES, La France,
J'Algerie .ele Tiers-Monde, fevr. 1971).
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Portanto, para conseguir desenvolver 0 comunismo e chegar ao socialisma, e
necessaria tamar 0 poder. E, neste momenta, temos sido democraticos demais, tambern;
temos feito concess6es sabre urn grande nurnero de coisas, deixou de haver a violencia
que existia ha alguns anos. Violencia nao significa quebrar tudo, mas a gente tern sida
indiferente nas greves, hesitante na tamada de uma decisao. E digo-lhe, creio que isso
acontece porque a classe operaria nao e suficientemente infeliz.

(Marceneiro, 67, comunista)

Ordem moral e ordem politica

A dualidade dos prindpios de produc;:ao do discurso denuncia-se, incessantemente,
no proprio discurso dos militantes ou dos operarios mais politizados, atraves das mudanc;:as
de tonalidade e de estilo que podem ser observadas de um dominio para outro e, ate mesmo,
atraves da tensao permanente, no amago do mesmo discurso, entre as dois modos de
expressao: por um lado, as formulas preparadas de antemao, pequenos blocos inseparaveis
de pensamento e de fala pre-fabricados, que fornecem as afirma<;6es sua cor de universalidade
conceitual, assim como seu ar de li<;ao aprendida, alem da especie de irrealidade tao
caracteristica das disserta<;6es (um ferroviario pode falar de "camadas desfavorecidas", do
mesmo modo que um adolescente pode dissertar sobre "a juventude de hoje"), as palavras
e express6es do mais erudito lexica politico ("mandantes", "reajuste dos salarios", etc.)
utilizadas para marcar, as vezes, de forma despropositada ("isso vai contra a interesse da
massa salarial"), que se e capaz de enfrentar urn teste quase escolar e, ao mesmo tempo,
defender urn atributo estatutario do homem e urn ponto de honra de classe, em suma, que
a individuo nao se deixa embair, "tern como se defender" e, portanto, "esta pronto a encarar
a conversa fiada de todos esses politicos"; par outro, separadas par bruscas rupturas de
tonalidade, as referencias mais concretas a experiencia imediata em sua singularidade
insupenivel, que confere sua realidade, plenitude e autenticidade ao discurso, ao mesmo
tempo que ela tende a impedir-lhe a universaliza<;ao, condi<;ao da mobiliza<;ao. 41

Vislveis na linguagem falada, esses efeitos sao ainda mais mareames na linguagem
eserita. Eassim que, entre as operirios - que responderam apesquisa da AEERS e,
bastame fortemente super~selecionados, distinguem-se de sua classe par urn eonjunro
de diferenc;:as (mais diplomados, as filhos freqilentam em maior grau os heeus, as
instituic;:6es privadas au a ensino superior; mais freqilememente parisienses e leitores
mais frequentes de jornais parisienses) -, eneontra-se tal mecanico que, na primeira
pessoa do plural, diseorre sabre "a missao da Franc;:a diante do mundo"; tal adoleseente
que desabafa "Pobre Franc;:a, ninguem liga para nada!"; tal monotipista que, em urn
diseurso particularmente exemplar do esforc;:o para reproduzir sofrivelmente a arroganeia,
enfase e empolgac;:ao do diseurso politico oficial, exp6e sua visao de urn sistema de ensino
capaz de garantir "0 advento de urn bem-estar geral". No entanto, salvo tais tentativas
de generalizac;:ao que dao testemunho de certa familiaridade com a discurso sindical e
politico sabre a sistema de ensino, reduzido quase sempre a palavras-chave au de ordem -

Pierre Bourdieu



Vma linguagem afetada

Senhores,
A inova~ao, tal como a presente forma de cantata, ebene£ka para todos; conviria

teotar desenvolver estes liltimos, cleve-se cultivar cada vez mais 0 espirito de equipe.

Agora, a teoria cleve ceder maior espac;o atecnologia. as ffietodos audiovisuais
deveriam ser incentivados ao maximo, as visitas a empresas sao desejaveis, a politizac;ao
com a condic;iio de que ela se oriente para urn englobamento suficientemente amplo
para que a eSlabilidade venha a prevalecer de forma nilida.

A forma<;ao dos adullos e, sobreludo, 0 aperfei<;oamento torna-se indispensavel,
as formac;6es de base deixaram de ser suficientes, 0 controle dos conhecimentos e 0

saber pratico deveriam permitir uma progressao social.
Com exclusao de todas as tendencias, 0 progresso cleve ser cobic;ado, uma

importante reconversao cia maneira de orientar para as profissoes deve ser realizada.
a instrut;aO e a inteligencia sao duas coisas diferentes, 0 dirigente ou 0 chefe integro
pode ser encontrado ainda bern jovern, urn espirito organizador e rapidamente
descoberto C... ).

(Monotipista, texto extrafdo de uma carta dirigida aAEERS, como resposta ao

questionatio publicado na imprensa)

"refarmazinha". "engodo", "reabson;:ao do desemprego" (ajustador); "integrat;ao das
fort;as vivas do pais", "negociat;ao", "gestao incontrolada", "camadas desfavorecidas"
(ferroviario) -, as respostas sao extremamente particularizadas: tudo se passa como se

os respondentes tirassem proveito dessa oportunidade para formular alguma queixa
pessoal e sem relat;ao imediata com as quest6es formuladas. Ocone tambern que a
resposta seja apenas uma forma de "dar a conhecer, na alta esfera, 0 que se passa" e, em
particular, a falta de consciencia dos professores: tal agricultor responde a todas as
perguntas exatamente com a mesma frase, ou seja, "os professores nao cumprem seu
dever, s6 pensam em ferias"; urn outro volta continuamente, em seus comentarios, ao
desperdicio das horas de trabalho. Ainda outra entrevistada (estenodatiI6grafa, cujo
marido e meca.nico de autom6vel) responde apenas a metade das perguntas e, a cada
uma das restantes: "ja nao ha consciencia profissional, 56 se [ala de lazer".

Em parte, sem dt'ivida, par esbarrar continuamente nesses efeitos de interferencia e

na tendencia para a auto-exclusao imposta pelo desapossamento e pelo sentimento de
incapacidade, eque a at;ao de format;ao - pela qual as organizat;oes politicas ou sindicais se
esfort;am por inculcar aos mais desprovidos, do ponto de vista politico, a vontade de ter uma
opiniao e fornecer-lhes os meios de produzi-la - deve por si mesma oscilar incessantemente
entre a format;ao das formulas gerais sobre 0 mundo economico e social, por urn lado, e, par
outro, as referencias diretas aexperiencia imediata ~ sem nunca poder proceder aan;ilise
impossfvel, tanto para 0 produtor quanto para 0 receptor, que haveria de estabelecer a
verdadeira relat;ao entre 0 caso particular e seus derradeiros fundamentos na economia
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palitica:42 se a aten~ao asitua~ao concreta eindispensavel para sua credibilidade, a supera~ao

do caso particular que confina na particularidade, portanta, isola, nem par isso deixa de
impor-se ja que e a condi~ao da mobiliza~ao coletiva em tarno de problemas comuns. Essa
dialetica do geml e do patticulat encontta-se no amago da politica e, principalmente, do
empreendimento de poiitizafJo. com a necessidade para uns - estreitamente comprometidos
com a ordem estabelecida - de universalizar seus interesses particulares e, para os outros,
de apreender nessa universalidade a particularidade de sua condi,ao. Ora, na pratica politica,
cuja diversidade e restituida pelas sondagens. em decorrencia dos diversos dominios da
existencia abordados par elas, passa-se insensivelmente das quest6es particulares e privadas
- principalmente, rodas aquelas que dizem respeito a moral domestica (por exemplo, educa,ao
dos filhos, sexualidade, autoridade na familia, divisao do trabalho entre os sexos, etc.) e
podem ja constituir pretexto de lutas polfticas para determinadas vanguardas - a quest6es
que. apesar de se referirem ainda aeduca~ao e asexualidade, se situam em urn nivel mais
geral e mais abstrato, ja que comprometem a institui~ao escolar, assim como mais afastado
da experiencia pratica, tais como as quest6es sobre os metodos pedag6gicos. 0 recrutamento,
forma~ao ou remunera~ao dos professores. a introdu~ao da educa~ao sexual ou da politica
nos liceus. as passeatas estudantis. etc.; ou, por ultimo, a quest6es constituidas como politicas
pela tradi,ao da luta sindical ou politica, por exemplo, rodas aquelas que incidem sobre as
greves, as rela,6es entre empresarios e trabalhadores, 0 papel dos sindicaros, etc. 0 efeito
de desvio exerce-se no grau maximo quanto. em situa~6es polfticas ambiguas. tais como
todas as situa~6es de crise que colocam em questao as referencias e os esquemas de
pensamento estabelecidos (no caso particular, logo depois de Maio de 1968), os mais
desprovidos do ponto de vista politico - em boa parte, tambem, os mais desprovidos do
ponro de vista econ6mico e cultural - aplicam a problemas politicos para eles ainda mal
definidos, por exemplo, aqueles suscitados pelas passeatas estudantis, os esquemas de
percep,ao e aprecia,ao (no caso patticular, sua aversao etica pelos "filhinhos do papai" e
pelas estroinices da vida boemia) que levam a conc1uir par seu "autoritarismo", fortalecendo
assim os defensores comuns cia ardem estabelecida.

Se determinadas quest6es sabre adesordem nos Hceus e as passeatas nasfaculdades
ou sobre a polftica nos estabelecimemos escalares estaa predispostas a funcionar como
armadilhas, eporque, de fato, seu sentido eadquirido apenas em seu verdadeiro contexto,
au seja, a problematica dominante como conjunto de problemas engendradas a partir da
questao primordial da manuten~ao da ardem estabelecida. Como mostra 0 invent<irio das
quest6es formuladas pelos institutos de sondagem, essa problemarica reune as quest6es
suscitadas par aqueles. e somente par esses, que devem levar em considerac;ao adistribui<;ao
das opini6es a proposito de sua politica na determinac;ao dessa politica. Por desconhecer
os problemas levantados pelos dominantes a prop6sito dos gropos que lhes "suscitam
problemas", ela ignora os problemas desses gropos (ou que eles se formulam a si mesmos).

Por desconhecerem, propriamente falando, a pergunta a que estao respondendo,
destituidos dos interesses e das disposi~6es que Ihes permitiriam reativar verdadeiramente
a questao formulada, reconhecendo nela uma forma particular da questao da conserva~ao

ou subversao da ordem estabelecida. os mais desprovidos nao respondem apergunta que.

Pierre Bourdieu
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A SQFRES agrupa os industriais e grandes comerciantes com os quadros superiores e membros das
profiss5es liberais, enquanto 0 IFOP agrupa-os com os artesaos e pequenos comerciantes. Aqui, sao
apresentadas as porcentagens de membros de cada categoria (por exemplo, agricultores) que aprovaram
cada urn dos julgamentos propostos (no conjunto das classes, as taxas de nao-respostas sao, de maneira
geral, mais reduzidas para todas as quest6es relativas aordem moral - com excet:;ao das quest6es
sobre a venda de pilulas a adolescentes e a introdut:;ao de cursos de educat:;ao sexual nas escolas - que
para aquelas atinentes aordem politica). Em negrito, as mais elevadas tendencias em cada Iinha.

Tabela 32 - Ordem polftica e ordem moral

Ordem poHtka
as greves provocam mals prejuizo que beneficia para as
trabalhadores (SOFRES, 1970)
durante uma greve em uma empresa, aqueles que
pretendem continuar 0 (rabalho devem ter a possibilidade
de faze-lo (SOFRES, 1970)

os empresarios e as trabalhadores tern as mesmos
lnteresses, eles devem trabalhar juntos e chegar a urn
entendimento para 0 interesse de todos (SOFRES, 1970)
sao favoraveis a certa limit31;ao do direito de greve no
setor pliblico (SOFRES, 1970)
julgam desejavel que, na Fran<;3, 0 papel dos sindicatos de
assalariados se tome menos importante que aqueJe
desempenhado atualmente (IFOp, 1971)

desaprovam 0 pape! desempenhado, na Franl,:3, pelos
sindicatos de assalariados (IFOP, 1969)

Ordem moral

uma mo\a s6 pode sair sozinha depois de completar 18
anos (IFOp, 1959)

nao se deve deixar as mo\as de 18 anos assistir aos filmes
que desejarem (IFOp, 1971)

as escolas mistas sao uma coisa ruim para a educa\ao das
mo\as (IFOp, 1971)

desaprovariam a cria\ao, nas escolas, de cursos de
educa\ao sexual (IFOP, 1966)
a venda de pilulas a adolescentes nao casadas s6 deveria
ser posslve! mediante a autoriza\ao dos pais (IFOp, 1967)
parece preferfve! dizer as crian\as 0 que elas tern de fazer
e evitar mostrar-se fraco a frente delas (IFOP' 1972)
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58 57 35 33 42

74 62 41 61 82

72 87 53 60 80

60 54 51 50 57

16 26 14 20

24 30 19 26 33

83 88,5 81,5 82 69,S

38,5 38,5 31,5 29,5 28

24 24 20 14,5 8,5

33 29 19 19 19

74 70 78 76 62

36 34 40 29 25

de fato, lhes e formulada, mas a uma questao que produzem com seus pr6prios recursos, ou
seja, a partir dos principios praticos de seu ethos de classe. Quando as quest6es formuladas
se situam na regiao intermedia entre a moral ea politica, consegue-se ver melhbr a
contamina,ao da politica pela moral e 0 deslize da indigna,ao moral para 0 integrismo politico,
em especial, entre aqueles que, por sua posi~ao no espa~o social, como a pequena burguesia
e, particularmente, os individuos ou as fra~6es em dedinio dessa dasse, estao predispostos
a uma percep~aomoral do mundo social. 0 ressentimento encontra-se, evidentemente, na
origem das tomadas de posi~ao reacionarias ou revolucionarias-conservadoras dos pequeno
burgueses em declinio que, preocupados em manter a ordem por toda parte, tanto na moral
domestica quanto na sociedade, investem na indigna~ao moral contra a degrada~ao dos
costumes toda a sua revolta contra a degrada~ao de sua posi~ao social, alem de obsediar,
freqiientemente, 0 rigorismo jacobino e a revolta meritocratica dos pequeno-burgueses em
ascensao, convencidos de terem 0 direito de pedir contas a uma ordem social que nao
recompensou suficientemente seus meritos: simples avesso da pretensao, disposi~ao

caracteristica dos grupos condenados a ocupar subjetivamente uma posi~ao que nao lhes e
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reconhecida objetivamente, ele tern a ver com todos aqueles que condenarn a ordem
estabelecida na exata medida em que esta, por urn lade, nao lhes atribui 0 reconhecimemo
que, por sua propria revolta, eles the atribuem, e, por outro, nao sabe reconhecer neles as
valores reconhecidos oficialmente por ela. Oai, segue-se que 0 conservadorismo iluminado,
sempre pronto a aceitar ou, ate mesmo, a empreender mudan<;:as em todos os dominios que
nao atinjam as fundamentos da ordem social,43 e beneficiado, de direita e de esquerda, pelos
contrastes de que tern necessidade para se dotar das aparencias de uma vanguarda.

Hahitus de classe e opiniOes politicas

Seria inutil, neste dominio como alhures, procurar 0 prindpio explicativo das respostas
em urn fator ou em uma pura adi<;:ao de fatores: de fato, na unidade originariamente sintetica
de urn principia gerador, a habitus integra a conjunto dos efeitos das determina<;6es impostas

pelas condi<;:6es materiais de existencia (cuja eflcacia se encontra cada vez mais subordinada
ao efeito da a<;:ao de forma<;:ao e de informa<;:ao previamente suponada amedida que se avan<;a
no tempo). Ele e a classe incorporada - incluindo propriedades biologicas socialmente
modeladas, tais como 0 sexo ou a idade - e, em todos os casos de deslocamento intergeracional
au intrageracional, distingue-se (em seus efeitos) da classe objetivada em determinado momento
(sob a forma de propriedades, diplomas, etc.), no sentido em que ele perpetua urn estado

diferente das condi<;:6es materiais de existencia, aquelas de que ele e0 produto e, neste caso,
diferem mais ou menos das condi<;:6es de sua atualiza<;:ao. As determina<;:6es que, ao longo de
toda a existencia, se exercem sobre os agentes constituem urn sistema no interior do qual urn
peso predominante cabe, par urn lado, a fatores, tais como a capital passuIda, definido em seu
volume global e, tambem, em sua estrotura, e, par outro, aposi<;ao correlata nas rela<;6es de
produ<;ao (identificada atraves da profissao, com todas as determina<;6es que lhe esUio
associadas, tais como a influencia das condi<;6es de trabalho, do meio profissional, etc.).

Isso significa que, como ja vimos, a efic<icia propria de urn fator apreeiado em
estado isolado nunea se avalia verdadeiramente pela correla<;ao entre esse fatar e a opiniao
ou a prarica considerada, de modo que 0 mesmo fator pode ser assoeiado a efeitos
diferentes, as vezes, opostos, segundo 0 sistema de fateres no qual se encontra inserido:

assim, 0 titulo de bachelierpode ser principio de revolta quando e possuido pelo filho de
urn quadro medio ou de operario com qualifiea<;:ao rebaixado para a posi<;ao de opera.rio
sem qualifica<;ao - a erescimento regular do numero dos bacheliers entre os operarios
sem qualifica<;ao nao e, sem duvida, estranho ao desenvolvimento do esquerdisrno no
amago da classe operiria - ou principio de integra<;ao quando pertenee a urn guadro
medio, filho de oper<irio ou eampones. Do mesmo modo, seria possivel mostrar que 0

valor de urn diploma escolar e a rela<;ao com 0 mundo social que lhe ecorrelata variam
consideravelmente segundo a idade de seu titular (na medida em que as oportunidades
de possuir esse diploma sao bastante desiguais para as diferentes gera<;6es), segundo
sua origem social (na medida em que 0 capital social herdado, nome, rela<;6es familiares,
etc., comandam 0 rendimenw real que ele pode ter) e, sem duvida, tambern, segundo
sua origem geogrMica (por intermedio de propriedades incorporadas, tais como 0 sotaque
e, igualmente, de caraeteristicas do mercado de trabalho) e segundo 0 sexo.
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Compreende-se que, por intermedio do habitus, que define a rela<;ao com a posi<;ao
sincronicamente ocupada e. por conseguinte, as tomadas de posi~ao pniticas ou explicitas
sabre 0 muncio social, a distribuic;:ao das opini6es politicas entre a direita e a esquerda
corresponde intimamente adistribui<;ao das classes e das fra<;6es de classe no espa<;o definido,
em sua primeira dimensao, pelo volume do capital global e, na segunda, pela estrutura desse
capital: a propensao para votar adireita cresce amedida que aumenta 0 volume global do
capital possuido e, tambem, amedida que aumenta 0 peso relativo do capital economico na
estrutura do capital, ao passo que a propensao para votar aesquerda aumenta, nos dais casos,
em sentido inverso. A homologia entre as oposic;:6es que se estabelecem sob essas duas relac;:6es,
a oposic;:ao fundamental entre os dominantes e as dominados, por urn lado, e, por Dutro, a
oposic;:ao secundaria entre as frac;:6es dominantes e as frac;:6es dominadas cia classe dominante,
tencle a facilitar as encontros e as alianc;:as entre os ocupantes de posi~6es hom610gas em
espa~os diferentes: a mais visivel dessas coincidencias paradoxais estabelece-se entre as fra~6es

dominadas da classe dominante - intelectuais, artistas ou professores - e as classes dominadas
que tern em comum 0 fato de exprimir sua rela<;ao (objetivamente bastante diferente) com os
dominantes (comuns) em uma propensao particular para votar aesquerda.

Se, com base nas distribui<;:6es das inten<;:6es de voto segundo a categoria
socioprofissional estahelecidas pOI Michelat e Simon,44 caracteriza-se cada fra~ao de classe
pela diferen<;a algebrica entre as porcentagens das inten<;:6es de voto para a esquerda e as
inten<;:6es de voto para 0 centro ou as gaullistas - deixando de lado as nao-respostas cuja
varia<;ao e relativamente reduzida -, ve-se que tudo se passa como se houvesse urn acumulo
dos efeitos de volume com os efeitos de estrutura do capital, de modo que a espa<;o politico
aparece como uma defOIma<;:ao sistematica do espa<;:o social: assim, os professores primarios
(-43) se situam ao lado dos mineiros (-44), os professores (-21) aaltura dos operarios com

qualifica<;ao (-19), os artistas (-15) aaltura dos trabalhadores brac;ais (-15) e os empregados
de escrit6rio (-9) ao lado dos operarios sem qualifica<;:ao (-10), ao passo que os industriais
(+61), seguidos pelos membros das profiss6es liberais (+47), os quadros superiores da
administra<;:ao (+34) e, bastante pr6ximos, os comerciantes (+32), ocupam a outra
extremidade do espa<;:o politico; por sua vez, os tecnicos (+2) e os contramestres (+ 1) se
situam na divisa entre adireita e aesquerda. Tudo parece indicar que uma oposi<;:ao secundaria
se estabelece entre as fac<;:6es que, em forte propor<;ao, se orientam para as escolhas que
detenninam melhor a classe de suas respectivas regi6es do espa<;:o politico: os industriais e
membros das profiss6es liberais que contam com uma elevada propor<;ao de votos para °
Centro, pOI urn lado, e, pOI outro, os trabalhadores bra<;ais, operarios com e sem qualifica<;:ao
que, em uma forte propon;:ao, votam pelo PC, parecem, assim, opor-se as fra<;6es que
acumulam uma elevada parcela de absten<;:6es e escolhas que, relativamente, indicam menos
arespectiva classe (Esquerda nao comunista ou gaullista), ou seja, as artistas, os professOIes,
incluindo as primarios, e os contramestres que exprimem, talvez, deste modo, as ambigGidades
e as contradi<;:6es associadas a sua posi<;ao instavel no espa<;:o social.

E6bvio que nao se pode proceder a uma apresenta<;ao completa das pniticas ou
opini6es publicas, tampouco das outras pniticas, se for feita abstra<;ao de tudo 0 que se

apreende atraves dos indicadores comuns da origem social e em que se deve distinguir,
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pelo menos, 0 efeito da trajetoria que conduz da posi~ao original para a posi~ao atual, 0

efeito dos condicionamentos sociais inscritos em uma condi~aoparticular e, especialmente
importante tratando-se de compreender as tomadas de posi~aopoliticas como tomadas de
posi~ao expressas sobre 0 mundo social, 0 efeito de inculcac;:ao propriamente dito, a
educac;:ao politica. como a educac;:ao religiosa que e sua forma eufemizada, tendo sido
sempre recebida par uma parcela da populac;:ao desde a infiincia e na familia.

Antes de mostrar espanto diante ~a intensidade da correla~ao constatada entre a
pratica religiosa.e a opinHio politica, convem se interrogar se ela se deve, em grande parte,
ao fato de que se trata apenas de duas manifesta~6es diferentes da mesma disposi<;:ao; nolo
s6 parque, tanto em seu conteudo quanto nas disciplinas de inculca<;:ao, a forma<;:ao religiosa
e uma forma eufemizada de socializa<;:ao polltica, mas tambem porque a imposi<;:ao de uma

pratica e de uma cren~a declarada implica a afeta<;:ao a uma classe, ponamo, a atribui<;:ao de
uma identfdade social que, seja qual for 0 comeudo da inculca<;:ao correspondente, encomra
se definida relacionalmente por sua oposi<;:ao a classe complementar dos "nolo-cremes" e,
assim, encontra-se carregada com todas as propriedades excluidas, em determinado
momento, dessa ultimaclasse (por exemplo, uma disposi~ao politica cOI).servadora implicada
na oposi~ao aos "vermelhos"). A fidelidade a essa idemidade e aqJleles que participam
deja ("sou cristao") confere a fe professada uma grande autonomia em rela<;:ao as condi<;:6es

de existencia atuais. Quanto ao efeito proprio do conteudo exato da mensagem religiosa,
pode-se pensarque ele fortalece a propensao primeira para pensar 0 mundo social segundo
a 16gica "personalista" da "salva<;:ao pessoal", para apreender a miseria ou a opressao como

fatalidades e fatalidades pessoais, semelhantes adoen<;:a ou amorte. (Inversamente, 0

modo de pensamento poHtico tencle a lan<;:ar -fora da poHtica tudo 0 que 0 modo de

pensamento personalista e a religiao constituem como etica, a come<;:ar par tudo a que
tange a economia domestica; dal, segue-se que ele esta pouco preparado para politizar 0

domestico, por exemplo, 0 consumo ou a condi<;:ao das mulheres. Dificuldade redobrada
pelo fato de que a v.anguarda da politiza<;:ao do domestico e composta, muitas vezes, por
individuos ou movimentos de origem crista; ora, e dificil determinar se eles politizam 0

domestico au se dorriesticam e-despolitizam 0 politico).

A ofertae a demanda de opiniOes

Em uma tentativa para definir melhor a rela~ao entre classes e opini6es politicas
socialmente constituidas em determinado momenta, pode-se ser tentaqo a analisar, a partir
das estatisticas disponiveis, como se distribuem as escolhas das diferentes classes e fra<;:6es
de classe entre os diferentes jornais ou semanarios mais ou menos marcados do ponto de
vista politico. Tentativa que eperfeitamente legitima apenas se come~armospar questionar
a significac;:ao conferida pelas diferentes categorias de leitores aleitura do jomal que pode
ser totalmente diferente das fun~6es que the sao comumente atribuidas ou com aqueias
que Ihe atribuem os produtores au seus mandantes. Somente a fe etnocentrica no mito cia
"opiniao pesso;ll" que 0 individuo "se forma" mediante urn esfor~o permanente para se
informar e estar ao corrente pode levar a ignorar que 0 jornal - quando a pessoa Ie algum
- eurn jornal de opiniao apenas para alguns.
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Assim, os leitores dos jornais com difusao em escala nacional, tais como France
Snir e Le Parisien Lib",,' (510.000 e 360.000 exemplares vendidos par dia, em 1977)
distribuem-se em partes praticamente iguais, entre a direita e a esquerda - 41 % contra
36% para 0 primeiro titulo e 33% contra 33% em relac;ao ao segundo (enquanto 27% dos

leitores .de I:Aurore, aspecto ainda mais surpreendente considerando 0 conteudo mais
nitidamente adireita deste jomal, declaram-se prontos a votar aesquerda); 60% e 64%

dos leitores respectivos desses dois jornais afirmam que nao abandonariarn sua leitura se
as materias publicadas tomassem posic;6es politicas contniricis as deles; por ultimo, uma
elevada proporc;ao desses leitores abstemwse de tomar posi<;ao so:bre sua objetividade ou
tomadas de posic;ao na campanha eleitoral. Mas sobretudo, som~nte uma parcela muiro
reduzida dos leitores (24% para Le Parisien Libere e 29% para France-Soir contra 37% em

relac;ao a Le Figaro e 42% a I:Aurore) diz-se em acordo total com as opini6es expressas por
esses jornais, ao passo que uma forte proporc;ao (40 e SO%,,'respectivamente) consideram
essas publicac;6es mais adireita que eles pr6prios. Ve-se ai que 0 efeito propriamente
politico de urn jomal nao se avalia pela orientac;ao politica de seu discurso propriarnente
politico tal como ela pode ser apreciada no campo da produc;ao ideol6gica e menos ainda

pelo numero. de centimetros quadrados dedicados diretarnente a politica, mas pela relac;ao
que os leitore,s mantem com 0 jomal, cuja mensagem politica pode ser ignorada por eles e
cuja ac;ao politica mais importante pode ser 0 fato de.nao atribuir importancia a politica.

Tudo se passa, de fato, como se a opiniao politica dos leitores Fosse tanto mais
independente da opinHio explicitamente'professada pelo jornal quanto mais esses leitores
se situam no baixo escaHi.o da' hierarquia social. Comprar urn jomal, por exemplo, Le
Parisien Libere ou France-Soir (ou, ate mesmo, I..:Aurore) e, para os operarios ou

empregados que votam nos sociaIistas ou comunistas - e que constituem, sem duvida, 0

numero mais importante dos leitores desses jornais, cujos votos vao para esses partidos,
ou seja, 10 e 20% do publico (do primeiro druiD) e 9 e 29% (do segundo) respecrivamente
- e executar urn ate que, apesar de ser objetivamente politico, aleffi de pressupor e
produzir, sem duvida, a "despolitalizac;ao", nao implica qualquer filiac;ao ou delega~ao

politica. Ao reservar 16,3% de seu conteudo aos esportes (contra 2,6% no Le Monde) e
aos esportes mais- populares, 0 jomal Le Parisien Libere econsiderado por urn grande
numero de seus leitores como urn jornal esportivo que oferece pelo mesmo prec;o,
diferentemente de I:Equipe, informac;6es gerais e fatos do·dia.

A independencia relativa das opin16es politicas dos leitores em rola<;ao as tomadas
de posi<;ao politicas do jomal deve-se, assim, ao fato de que, diferentemente do partido
politico, 0 jomal prop6e uma informa<;ao que nao eexclusivamente politica - no sentido
restrito que, habitualmente, se atribui a esta palavra - e, como produto multiplo que, em
proporc;6es bastante variaveis, oferece politica (internacional e interna), fatos do dia e
esporte, ele pode ser objeto de urn interesse relativarnente independente dos interesses
especificamentf politicos.45 Alem disso, obedecendo a busca consciente cia maximizac;ao
do nurnero dos lei tares, preciosos para 0 lucro que trazem pela compra do jornal, assim

. como pelo acrescimo de valor que eles proporcionarn para as anunciantes,.46 os 6rgaos de
imprensa aos quais pode ser atribuida a designac;ao de "para todos" - alias, essa ea situac;ao
da maior parte dos jomais locais - tern 0 dever de evitar metodicamente tudo 0 que pode
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chocar e ser rejeitado por uma fra~ao de seu publico atual ou potencial, ou seja, em primeiro
lugar, as tomadas de posi,ao propriamenre politicas (afastadas tambem, pelas mesmas
razoes, da conversa~ao ocasional com desconhecidos - em beneficio de tapicos menos
arriscados, par exemplo, falar acercado tempo), com exce,ao, todavia, daquelas que podem
ser percebidas como menos politicas, ou seja, as declara~oes oficiais (0 que confere aos
jornais "para todos" seu aspecto de argaos semi-oficiais ou "governamentais")Y Esse
imperativo, cuja imposi~ao se torna mais forte a medida do crescimento da clientela,
reunindo necessariamente pessoas cada vez mais diferentes por seus gostos e por suas
opinioes, e suficiente para explicar os tra~os invariantes de todos os bens culturais "para
todos": folhetins televisivos, filmes de grande espetaculo, best-sellers, mensagens politicas
sabiamente despolitizadas dos partidos politicos a que se atribui a denomina,ao de "pega
todo" (catch-aJ!), belezas insignificantes das vedetes hollywoodianas au das profissionais
do charme burocritico, perfil perfeitamente cortes e civilizado dos gestares modelas que
tiveram de pagar sua ascensao com uma limagem met6dica de todas as asperezas sociais,
ou seja, outros tantos produtos que podem ser, afinal de contas, perfeitamente nao
determinantes-de-classe ou, como se diz, insipidos, mas, mediante este pre~o, aceitaveis
por todos os gostoS. 48

Tudo opoe, assim, os jornais de grande circula~ao au semanarios "para todos" que
obtem a extensao maxima da clientela pela neutraliza\ao do produto aos pequenos grupos
ou as revistinhas de vanguarda que, por sua vez, dao testemunho de sua lealdade para com
seu programa inicial, seja por urn desaparecimento rapido, seja por uma sobrevida
incessantemente suspensa (devido as assinaturas, ao trabalho em excesso dos responsaveis
e adedica,ao dos militanres, etc.). A menos que eles nao cheguem a superar au gerir as
confJitos desencadeados, tanro na unidade de produ,ao quanta no publico, pela busca da
extensao maxima da clientela, condi\ao de acesso ao poder, impondo concessoes,
compromissos au atenua\oes em contradi~ao com 0 programa inicial e em ruptora com a
fra,ao mais anriga e "significativa" do publico. Eassim que alguns grandes partidos (como,
atualmente, a Partido Socialista) e alguns 6rgaos de imprensa de grande circula,ao podem
encontrar, em uma gestao racional da concorrencia no interior da unidade de produ\ao
que funciona como campo, 0 meio de oferecer as diferentes categorias de leitores au
eleitores - por exemplo, no caso de Le Monde, as diferentes fra\oes da classe dominante 
e sem ter de adotar explicitamente tal finalidade, produtos diversificados e ajustados as
suas expectativas diferentes ou, ate mesmo, opostas.

Mas, alem disso, se excetuarmos os mais politizados que leem I.:Humanite au
qualquer outro jornal de extrema esquerda, os operarios e empregados nunca veem,
praticamente, 0 jornal como uma especie de guia politico ou de mentor moral e cultural,
que, a rigor, ele e, talvez, apenas para uma fra\ao dos leitores do Le Figaro, nem como 0

instrumento de informac;ao, documenta~ao e analise que ele e, sem duvida, para as
estudantes de Sciences Po ou ENA, para os altos funcionarios e para uma fra\ao dos
professores, au seja, para a publico-alva de Le Monde. Alem dos resultados e dos
comentarios espartivos, espera-se de urn jornal, nas manhas de segunda-feira, 0 que se
designa par «noticias", au seja, informa\oes sabre 0 canjunto das acantecimentos pelos
quais a individuo se sente diretamente atingido porque e1es se referem a pessoas conhecidas
(6bitas, casamentos, acidentes ou sucessos escalares publicados pelas jornais locais) au a
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Tabela 33 - Leitura dos jomals segundo a nivel de instrU<;:ao (homens - 1975)

Nivel de instrw;:ao da Probabilidade 51' a pessoa Ie urn jomal, probabilidade de leT:
pessoa entrevistada de lef urn

jorna! ..
".. ~ S·9: i ~

{i 1,"v:i • " 8g] Eol:: ," ~0'''' «l ,
~_0 .~<I>;;;

~
,

E'" ~~ ~ '''' '1 .
J ~ • ~,.

~ <t ~ ~

fundamental 64,7 87,3 18,0 3,7 2,7 6,1 0,5 1,3 1,2 3,4

fundamental superior 74,2 80,3 25,2 I.2 4,7 7,3 1.6 5,5 3,4 3,1

tecnico-comerc. 65,5 79,0 15,8 6,9 3,5 8,9 0,3 3,0 3,0 4.4
secundario 67,2 80,6 28,9 5,6 3,0 7,4 1,0 5,6 8,0 2,7

superior 73,1 60,0 54,8 7,3 4,3 8,2 4,0 16,0 28,2 6,6

Tabela 34 - Leltura dos jomals segundo a ldade (homens - 1975)

Nivel de insuw;ao da Probabilidade 51' a pessoa Ie urn jomal, probabilidade de JeT:
pessoa entrevistada de ler urn

jornal ..
"~ 8-3

~ {i '".. ... • " 8 e .~
~]

Eol:: " ~ ~0'''' <ll , e,_0
.~] ,,Jf , 0 ,

S"5O '1 .
J • • 1i,. ,u. ~ <t ~ ~

15-25 anos 58,9 84,2 21,3 4,6 I.7 5,1 0,1 1,8 5,3 3,2

25-34 anos 64,6 77,4 32,7 10,4 2,7 8,7 0,6 4,8 10,2 4,3

35-49 anos 66,7 80,0 28,0 6,1 2,7 9,0 0,9 4,9 6,0 5,5

50-64 anos 71,9 81,3 25,4 2,5 3,8 7,7 1,7 3,7 4,3 3,7

65 anos e acima 74,1 82,2 23,7 0,5 5,5 4,7 1,7 6,1 3,3 1,8

Tabela 35 - Leitura dos jomals segundo a classe social

Probabilidades

de ler urn
jornal

se a pessoa Ie umjornal

nivel de instru~ao da
pessoa entrevistada

homens

agricultores
operarios sem qualifica~ao, pessoal de servi~o

operarios com qualifica~ao, contramestreS
pequenos empresarios
empregados
quadros medios
neg6cios, quadros superiores

mulheres

agricuhores
operarios sem qualifica~ao, pessoal de servi~o

operarios com qualifica~ao, contramestreS
pequenos empresarios
empregados
quadros medios
neg6cios, quadros superiores

Fonte, E C. XXXV (CESP, 76)
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60,2
59,3

63,0

70,7

66,1
63,7

74,0

53,3
46,3

40,6

72,2
50,2
50,3
68,9

de ler urn jornal
de difusao em
escala nacional

3,8

17,3
18,8
20,2

33,4

40,6

49,8

12,8

14,6

13,0
21,6

35,3

52,0

de ler urn jornal
regional

98,9
92,5
89,9
90,1
80,5
73,3

67,6

100
92,4

91,4

93,4

83,S
70,8

61,7

415



416

pessoas sernelhantes a si, cuja desgra~a, rniseria ou infortunio '--- par exemplo, a catastrofe
ocorrida durante 0 vedio de 1978 em urn camping popular, na Espanha - sao sentidas par
procura~ao. a interesse par essas "noticias" - que as jornais charnados "serios" relegam
para 0 espal'0 mais insignificante porque ede born tom desdenhi-Ias - nao ediferente,
certarnente, em natureza daquele que os rnembros da classe dominante, mais pr6ximos
dos centros de decisao politica, dedicam as noticias chamadas gerais, a nomea~ao dos
membros dos gabinetes rninisteriais ou do Comissario para 0 Plano, as elei~6es para a
Academia Francesa ou as recepl'ces do Palais de I'Elysee, as lutas de c!as no interior dos
aparelhos politicos ou as guerras de sucessao no amago de determinado jomal de grande
circula~ao ou de determinada grande empresa, sem falar das colunas sociais au da lisra
dos vencedores dos concursos das grandes ecoles. Esomente nos jantares ou conversa<;:6es
da existencia burguesa que os nomes proprios de interesse geral- 0 do ministro da Fazenda
ou do diretor de seu gabinete, do diretor da empresa Schlumberger ou do diretor dos
premios, etc. - remetem a pessoas familiares, concretamente conhecidas e freqiientadas
que, a exemplo dos vizinhos e primos da aldeia, pertencem ao universo do
interconhecimento (0 que contribui consideravelmente para transformar a leitura de Le
Monde em uma condi~ao previa obrigatoria para entrar no "mundo"). Esquece-se que a
classe dominante se define precisamente por seu interesse particular pelos neg6cios
chamados de interesse geral porque os interesses particulares de seus membros estao
particularmente associados a tais neg6cios.

Mas essa e apenas uma das razoes para suspeitar da oposi~ao semi-erudita entre
news e views, entre "jornal sensacionalista", como se diz, e jornal de "reflexao". a que se
designa, atraves da leitura dessas duas categorias de jornais, sao, de fato, duas rela~6es

completamente diferentes com a politica. 0 fato de ler urn jomal de difusao em escala
nacional e, sobretudo, urn dos jornais legitimos de grande circula~ao, tais como Le Figaro
ou Le Monde, e uma forma, entre outras - como 0 fato de escrever nos jornais au para as
jornais, de assinar peti~oes publicadas nos jornais au responder as pesquisas lan~adas

pelos jomais, etc. -, de manifestar que 0 individuo se sente membra do pais legal, ou seja,
com direito e dever de participar na politica, de exercer verdadeiramente seus direitos de
cidadao.

Nao causara espanto 0 fato de observar que a leitura dos jornais de difusao em
escala nacional - e, sobretudo, dos mais legftimos - esta estreitamente associ ada ao
nivel de instru~ao, em virtude de urn efeito de atribui~ao estatutaria: 0 diploma escolar
contribui consideravelmente para determinar 0 sentimento de pertencer de pleno direito
ao universo da politica e da cultura legitimas, do qual participa 0 semimemo de rer
direito e dever de ler urn jornallegitimo.

Se a probabilidade de ler urn jornal cresce sempre fortemente com 0 capital escolar
- a probabilidade de ler urn jornal regional varia em sentido inverso -, as diferen<;:as sao
particularmeme marcantes em rela~ao a Ie Monde e Le Figaro, cujo publico se encontra,
por uma parte considenlvel, entre os detentores de urn diploma de ensino superior. Par
intermedio do vinculo com 0 capital escolar, a probabilidade de ler urn jornal de difusao
em escala nacional esta associada aclasse social (embora de maneira menos estreita):
bastante baixa nas classes populares em que a leitura se reduz quase exclusivamente aos
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jornais esportivos e aos jornais "para todos" (France-Soir e Le Parisien Liber€) , ela
aumenta regularmente amedida que se sobe na hierarquia social. Tudo permite supor
que, em igualdade de circunstancias, as mulheres estao, do ponto de vista social, mais
inclinadas que os homens a se interessar pelo conteudo "nao-politico" dos jornais
("notfcias" locais, fatos do dia, coluna social, etc.). Diferentemente do que se passa na
ordem das praticas culturais, 0 efeito de atribuic;ao estatutaria exercido pelo capital escolar
56 sera pleno, em materia de politica, quando se verificar 0 enfraquecimento au a
eliminac;ao dos efeitos da divisao tradicional do trabalho entre as sexos, como e 0 caso
nas frac;6es dominadas da classe dominante: observa-se assim que, salvo na classe
dominante, a taxa de leitura de urn jornal de difusao em escala nacional e mais elevada
entre os homens que entre as mulheres (a relac;ao inversa observa-se para a leitura de
urn jornal regional). Enquanto a probabilidade de ler, peto menos, urn jornal aumenta
ligeiramente com a idade, a probabilidade de ler urn jornal de difusao em escala nacional
e praticamente independente da idade - apesar de ser ligeiramente mais elevada para a
faixa edria de 25 a 49 anos que para as faixas etarias superiores -, como se 0

envelhecimento fosse acompanhado de urn enfraquecimento do sentimento de ser
obrigado a estar ao corrente em materia de politica (esta tendenda nao aparece no caso
de I.:Aurore e de Le Figaro: sabe-se que uma parcela importante de seus leitores se encontra
entre os diretores de empresas industriais e comerdais que podem manter-se em atividade
ate uma idade bastante avanc;ada).

No entanto, a diferen~a entre a "imprensa sensacionalista" e a "imprensa de
informa,ao" reproduz, afinal de contas, a oposi,ao entre aqueles que tazem politica em
atos, palavras au pensamentos, e aqueles que a ela estao submetidos, entre a opiniao
atuante e a opiniao submissa. E nao e par acaso que a oposi~ao entre as duas imprensas
evoca - sob a figura da anritese do entendimento e da sensibilidade, da reflexao e da
sensa(:ao, que se encontra no amago da representa~ao dominante da rela~ao entre
dominantes e dominados - a oposic;:ao entre duas relac;:6es com 0 mundo social, ou seja,
entre 0 ponto de vista soberano daqueles que, na pra.tica ou em pensamento (''As ideias
gerais, dizia mais ou menos Virginia Woolf, sao ideias de general"), dominam 0 mundo
social e a visao obscurecida, acanhada, parcial, a do simples soldado perdido na batalha,
daqueles que sao dominados por esse mundo.49 A analise politica supce a distancia, a
verticalidade, a posi~ao em sobrev6o do observador que se situa acima do combate au 0

recuo do historiador que se reserva e reserva a tempo da reflexao, ao operar uma especie
de distanciamento politico capaz, a exemplo do distanciamento estetico, de neutralizar 0

objeto em sua presen~a imediata, sua urgencia e suas func;:6es, de substituir 0 enunciado
direto das palavras ou das palavras de ordem, em sua brutalidade bruta, pela retradu,ao
eufemizante do estilo indireto,50 de subsumir - sob os conceitos unificadores da analise
politica - a pura multiplicidade sensivel do fato em sua facticidade pura, dos fatos do dia,
da diversidade sensivel, do acontecimento imediato e efemero, de tudo 0 que se designa
por sensacional e cuja leitura satisfaz 0 leitor comum de jornais comuns, basbaque curioso,
levado a imersao no acontecimento e no tempo curto das sensa~6es fugitivas e faceis.
Como a arte "dificil" par oposic;:ao aarte "facil" au 0 erotismo por oposic;:ao a"pornografia",
os jomais chamados de qualidade invocam uma rela,ao com 0 objeto que implica a
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afirmac;ao de uma distancia em relac;ao ao objeto que e afirmac;ao de urn poder sobre 0

abjeto e, aa mesma tempa, da dignidade da sujeito que se afirma par meia desse pader.
Muito mais que as opini6es I<pessoais" de que 0 leitor tern necessidade, eles the reconhecem
a dignidade de sujeito politico, capaz de ser a sujeito, naa propriamente da hist6ria, mas,
no minimo, de urn discurso sobre a historia.

Tenda definida, assim, a significa,aa da rela,aa mantida pelas diferentes classes
sociais com seus jornais e atraves da qual se apreende, sem duvida, uma dimensao de sua
relac;ao objetiva e subjetiva com <fa politica" - que se manifesta, tambem, nas taxas de
participac;ao nas instancias dirigentes dos diferentes partidos ou nos diferentes postas
eletivos - pode-se tentar deduzir variac;6es da leitura dos jornais de difusaa em escala
nacional mais claramente marcados do ponto de vista politico das indica<;6es sabre as
tamadas de pasi,aa paliticas (d. Tabela 36). Em primeiro lugar, pade-se delinear cam
bastante precisao 0 limite, inseparavelmente cultural e politico, entre as classes populares
que, fora dos jornais locais, leem quase exclusivamente jornais "para todos", e as classes
medias: os tecnicos, cujo nivel de leitura da imprensa cotidiana e bastante semelhante ao
nivel dos contramestres, op6em-se aos empregados, cujo nivel de leitura e nitidarnente
mais elevado, e aos quadros medios que leem muito mais, apesar de lerem, tambern, mais
a direita (au seja, leem com maiar frequencia La Croix, Le Figaro e Le Mande e cam
menas frequencla L'Humanite au L'Equipe). Neste casa, epassivel apreender, sem duvida,
as efeitos acumulados de meios profissionais profundamente diferentes, 0 mundo dos
atelies e 0 mundo dos escrit6rios, mas tambem de forma<;6es propicias a fortalecer as
diferen<;as previas: a forma<;ao tecnica, mais propensa a pniticas e interesses semelhantes
aos dos outros trabalhadores bra<;ais; e a forma<;ao secundciria que, ao iniciar, por pouco
que seja, acultura legitima e a seus valores, introduz urn rompimento com a visao popular
da munda.

Para verificaRlo, basta observar que, apesar de terem rendas nitidamente superiores
e uma distribuic;ao geografica praticamente semelhante ados empregados (apenas urn
pouco mais representados em Paris), os contramestres most ram taxas de leitura
nitidamente mais baixas, tanto para os jornais de difusao em escala nacional, quanto
para os semamirios (ou seja, 18,5% para os jornais e 28,4% para os semanarios contra
41,4% e 43,2% entre os empregados) e leem com maior freqiiencia os jornais "para
todos" OU, em matl~ria de semanarios, I.:Humanite-Dimanche, ao passo que os empregados
leem ligeiramente mais Le Figaro, Le Monde e La Croix, e em relac;ao aos semanarios, La

Vie e, sobretudo, Le Nouvel Observateur. Tudo permite supor que os leitores separados
por esta fronteira estatistica op6em-se, por outros aspectos e, principalmeme, por suas
atitudes em relac;ao a religiao, aos sindicatos e partidos politicos: do lado dos empregados,
uma parcela maior de cat61icos praticantes, sindicalizados aFO e votantes socialistas
(ou PSU e esquerdistas), mas tambem gaullistas; e, do lado dos operarios, uma maior
pIOpon;:ao de nao-cremes e nao-praticantes, sindicalizados aCGT e comunistas (d. M.
Dogan, op. cit. passim). Essas oposic;6es sao, por sua vez, parte integrante de estilos de
vida associados a diferentes trajet6rias sociais e condi~6es de exerdcio da profissao (par
exemplo, as diferenc;:as segundo a antiguidade da urbanizac;:ao e da proletarizac;:ao da
linhagem, ou segundo 0 tamanho da empresa, etc.).51
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Os jornais e semanarios - salvo I:Humanite - s6 desempenham verdadeiramente
seu pape! como marcadores politicos a partir do nivel das classes medias. 0 espac;:o delineado
pela quantidade e qualidade das leituras reproduz, corn bastante exatidao, no nfvel das
classes medias, assim como da classe dominante, as oposi<;6es comuns segundo 0 volume
e a estrutura do capital: por urn lado, as fra<;6es ricas (relativamente) em capital economico
- artesaos e pequenos comerciantes, ou industriais e grandes comerciantes - que leem
pouco e, sobretudo, jomais "para todos"; e, por outro, as frac;:Bes ricas (re!ativamente) em
capital cultural - empregados, quadros medios, professores primarios, membros das
profiss6es liberais, engenheiros, quadros superiores e professores secundarios - que leem
muito, tanto jornais de difusao ern escala nacional e, sobretudo, os mais i<legitimos",
quanta semamirios. Nas classes medias, assim como na classe dominante, decresce a parcela
dos leftores de jomais de difusao ern escala nacional e de jomais de esquerda, ao passo
que cresce a parcela dos leitores de jomais regionais e de jomais de direita quando se vai
dos professores primarios ou dos professores secundarios e universitarios para os pequenos
ou grandes comerciantes.

E somente para os membros da classe dominante que 0 jornal desempenha
verdadeiramente 0 papel de principio gerador de tamadas de posi<;ao que edefinido
por certa posiriio distintiva em urn campo de principios geradores institucionalizados
de tomadas de posi<;:ao e que, sem d6vida, exprime tanto mais completa e
adequadamente seus leitores, quanta mais perfeita ea homologia entre sua posic;ao no
campo dos orgaos de imprensa e a posic;ao ocupada por eles no campo das classes (ou
fra<;:6es de classe), fundamento do principio gerador de suas opinioes. Assim, em urn
polo, encontram-se os grandes comerciantes e industriais que, nivel reduzido de leitura,
leem, sobretudo, jornais "para todos" e Le Figaro; e, no outro, os professores (e, ainda
mais longe, os intelectuais) que, nivel elevado de leitura, leem, de preferencia, Le

Monde e I.:Humanite au Le Nouvel Observateur. 0 espac;o dos semanarios - sem d6vida,
pelo fato de que eles devem manter urn maior distanciamento em relac;ao aD curso
cotidiano da vida politica, reservando urn espac;o mais amplo para a vida cultural e,
tambern, pelo fato de que s6 conseguem atingir as grandes tiragens necessarias para
atrair os anunciantes com a condic;ao de evitar todos os prindpios de divisao e exclusao,
alem de procurarem os terrenos, objetos e estilos mais caracteristicos das publicac;6es
"para todos" - emenDs nitidamente delineado, ainda que Le Nouvel Observateur se
oponha, ate agora bastante claramente, a I.:Express e Le Point. Sem d6vida, convern
abster-se de levar longe demais a interpreta<;:ao das diferenc;as entre as frac;oes que
definem posic;6es intermediarias - e, sobretudo, as mais heterogeneas, tais como as
quadros au engenheiros - pelo fato de que as pesquisas dos anos sucessivos apresentam
divergencias imputaveis aexiguidade das popula<;:oes correspondentes nas amostras
representativas. Todavia, sabendo pela pesquisa - que estabelece esta distinc;ao - sobre
"a leitura da imprensa unicamente na classe dominante" (EC., V) que os quadros do
setor privado leem com uma frequencia maior L'Aurore e Le Figaro (assim como 6rgaos
de informa<;:ao economica, au seja, Les Echos e Entreprise) e com uma freqiiencia
menor Le Monde e Le Nouvel Observateurque as quadros do setor publico e, tambem,
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que os membros das profiss6es literarias e ciemificas leem com uma freqliencia maior
Le Nouvel Observateur e com uma freqliencia menor Le Figaro que os professores,
pode-se estimar que 0 modo das distribui<;:6es, segundo as fra<;:6es, dos jornais e
semanarios classificados de acordo com seu conteudo politico - jornais "para todos"
(com L'Aurore), Le Figaro, Le Monde, Le Nouvel Observateur, L'Humanite - tende a
deslocar-se continuamente quando se avan<;:a na seguinte ordem: grandes comerciantes
e industriais, quadros do setor privado, membros das profiss6es liberais, quadros do
setar publico, professores e intelectuais; neste caso, as categorias centrais, em particular,
as membros das profiss6es liberais e engenheiros, caracterizam-se pela dispersao
particularmente elevada de suas leituras.

A oposi<;:ao entre as fra~6es, segundo a estrutura do capital possufdo, e
embaralhada pelos efeitos da oposi<;ao gue, no interior de cada uma das fra<;6es, op6e os
"jovens" e as "velhas" au, mais exatamente, as predecessores e as sucessores, a "moda
antiga" e a "nova moda". As fra<;6es dominadas gue, pelo fato de sua posi<;ao no espa<;o
da dasse dominante, estao situadas globalmente do lado da subversao parcial e simb6lica,
tern tambem seus dominantes (temporalmente) que podem encontrar~se remetidos 
entre outros fatores, pelas disposi<;6es subversivas dos pretendentes - para 0 lado da
conserva~ao; e, do mesmo modo, no amago das fra<;6es dominantes, comprometidas
estreitamente com todas as formas de conserva<;ao, os sucessores (e, em certa medida,
as mulheres) afastados, provisoriamente, do poder, podem participar, ate certo ponto e
por urn periodo mais ou menos longo, da visao do mundo social proposta pelas fra<;6es
dominadas. E assim gue, na oposi<;ao entre Le Figaro ou I:Express e Le Nouvel
Observateur exprimem-se nao s6 a oposi<;ao entre as fra<;6es dominantes e as fra<;6es
dominadas, entre privado e publico e, de forma mais precisa, entre os empresarios mais
pr6ximos do p610 privado do campo economico, os menos ricos em capital escolar e,
sem duvida, os mais amea<;ados pelo dedinio, os guadros do setor privado mais velhos
e mais ligados ao patronato, por urn lado, e, por outro, os guadros do setor publico e os
professores, mas tambern a oposi<;:ao entre os predecessores e os sucessores, as jovens e
os velhos. 52 Servindo-se, sem 0 saber, da confusao entre as lutas de classe e as lutas de
fra<;6es de classe ou, mais simplesmente, entre a direita e a "rive droite" ou a esquerda
e a "rive gauche", e tambem da imprecisao classificat6ria e conceitual resultante das
sobreposi<;:6es parciais das diferentes divis6es internas da classe dominante, Ie Nouvel
Observateurpermite que todos os dominantes dominados, sob uma ou outra das rela<;6es
possiveis - intelectuais, jovens ou mulheres -, vivam a soma de suas contesta~6es,

necessariamente parciais, como 0 questionamento mais radical da ordern estabelecida.
Ao remeter, assim, as "lutas antigas" ao tempo passado, ele oferece-lhes por acrescimo
os instrumentos e os prazeres de urn esnobisrno inseparavelrnente etico, estetico e
politico, capaz de conciliar, em uma especie de pessimisrno antiburgues, as aparencias
do vanguardismo intelectual, que conduz ao elitismo, e as do vanguardismo politico,
gue conduz ao populismo. Se, aparentemente, a maior parte dos julgamentos proferidos
por ele sobre 0 mundo social nao tern outro fundamento alem da oposi<;:ao entre a "moda
antiga" e a nova moda,.e se a contesta<;ao da ordem social se reduz acontesta<;ao das
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fafmas - as fafmas estabelecidas cia cartesia, cia politica au cia arte - e porque as
estrategias de subversao simb6lica impostas a alguns pelas lutas de concorrencia pela
sucessao, encontram seus limites no reconhecimento cia marla e dos desafios que elas
Bupbero e produzem; e, mais exatamente, eporque a ardem interna cia classe dominante
depende diretamente de tudo 0 que regulamenta a estrutura do tempo social, ista e, a
ordem das sucess6es, no duplo sentido, seja traranda-se das representa~6es - que
atribuem paixaes e poderes, liberdades e deveres, a cada idade - ou do respeilO pelas
fafmas e das fafmas de respeito que, melhar que todas as regras, garantem as distancias
sociais ao manter as distancias temporais, as diferenc;as. as relac;6es, as atras08 e as
expectativas que a convenienda imp6e a impadenda dos sucessores.

oespa~o politico

Tendo chegado a este ponto, pode-se materializar e sistematizar provisoriameme
o conjunto das relay6es estabelecidas em urn esquema do espayo politico, visando
representar a maneira como as diferentes fray6es de c1asse se distribuem umas ern
relayao as outras - as positivas relativas sao, evidentemente, mais face is de controlar,
portanto, mais seguras que as distancias - e, ao mesmo tempo, em relayao ao conjumo
dos "produtos" ou das "marcas" de ordem politica que fundonam como balizas em
referenda as quais epossivel se situar ou como emblemas grayas aos quais sao afirmadas
as diferenyas. Esse espayo aparece imediatamente como uma deformayaO sistematica
do espa,o das classes e fra,aes de classe distribuidas segundo 0 volume e a estrutura
de seu capital: 0 conjunto das fra,aes situadas i esquerda no espa,o politico (e no
esquema) sao arrastadas para baixo, enquanto as que se encontram a direita sao atraidas
para 0 alto, 0 que se compreende, conforme ja vimos, porque existe 0 acumulo dos
efeitos da oposi,ao no que diz respeito ao volume global do capital com os da oposi,ao
do ponto de vista da estrutura do capital (e da trajet6ria que Ihe est. associada). A
posiyao atribuida as fray6es de classe ou as "marcas" limita-se a indicar, e claro, 0

ponto central em torno do qual se distribuem, mais ou menos amplamente segundo
os casos, a populal;aO ou a c1ientela considerada: a "superficie sodal" correspondente
a cada urn dos pontos marcados varia, de fato, consideravelmente segundo 0 volume
da populayao designada que, na maior parte das vezes, esta vinculada a sua dispersao
social (embora 0 cresdmento do volume de uma clientela possa resultar tanto da
intensificayao da penetrayao em urn espayo restrito, quanto da extensao do espa~o

abrangidol.
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Este diagrama e urn esquema teorico que foi construfdo com base em uma leitura aprofundada das
estatisticas disponiveis (e de diferentes analises de correspondencia). Foram levados em considerac;ao
apenas os orgaos da imprensa que funcionam como "marcas" e "marcadores" na area politica.
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oefeito proprio da trajetoria

Assim, para fazer aparecer que, apesar da crenya habitual em sua independencia, as
escolhas politicas sao realmente dependentes da classe social, mesmo definida

sincronicamente pela posse de urn capital de determinado volume e de determinada
estrutura, basta construir adequadamente as categorias - e seria passivel avaw;ar muito

mais longe no sentido proposto por Michelat e Simon, ao levar em considerayao as
propriedades diacr6nicas de cada posic;ao social e, sobretudo, talvez, ao adotar os meios
para descrever e compreender 0 significado, para cada classe ou frac;ao de classe
adequadamente caracterizadas, das diferentes marcas politicas e dos produtos politicos
correspondentes. Pode-se lamentar que as pesquisas disponiveis (na Franc;a) nao permitam
apreender e isolar os efeitos de trajet6ria e de inculcac;ao (atraves da profissao e das opini6es
politicas dos pais); e, mais ainda, talvez, que elas estejam desprovidas de qualquer meio
para apreender diretamente, na maneira de enunci<i-las ou justifica-las, as diferenyas
mediante as quais as opinioes nominalmente identicas sao realmente incomparaveis, ate
meSilla, incompativeis (a nao ser no papel). Mesmo que a 16gica eleitoral ignore as

diferen~as entre 0 voto comunista do artista ou do professor e 0 do professor primario au,
a fortiori, do empregado, do openirio sem qualifica~ao ou do mineiro, nao e uma razao
para que a ciencia deva adotar 0 mesmo procedimento: sob pena de impedir qualquer
oportunidade de produzir uma explica~ao cientifica, ela deve descobrir as maneiras
realmente diferentes de ser ou de se dizer comunista e as diferentes significa~6es do voto
em favor do Partido Comunista que se ocultam sob a identidade nominal dos votos, nao

deixando de saber tambem contar com 0 fato politicamente importante segundo 0 qual a
16gica eleitoral trata opini6es - que diferem tanto em suas inten~6es, quanto em sellS
considerandos - como se fossem identicas.

Ocorre que s6 pode haver uma verdadeira compreensao das diferen~as, as vezes,
imensas, que separam categorias, apesar de sua proximidade no espa~o objetivo - tais
como os artesaos ou os agricultores e os contramestres ou os tecnicos -, se for levada em

considera~ao, alem do volume e da estrutura do capital, a evolu~ao no tempo dessas
propriedades, ou seja, a trajet6ria social do grupo em seu conjunto e do individuo
considerado e de sua linhagem, que se encontra na origem da representa(:ao subjetiva da

posi~ao objetivamente ocupada. Vma das caracteristicas mais determinantes das escolhas
politicas reside, efetivamente, no fato de que elas fazem intervir, mais que todas as outras
escolhas - mais, sobretudo, que as escolhas obscuras e profundas do habitus _,53 a

representa~ao mais ou menos explicita e sistematica que 0 individuo tern do mundo social,
assim como da posic;ao que ocupa e "deveria" ocupar nele; e 0 discurso politicO, quando
existe enquanto tal, limita-se a ser, na maior parte das vezes, a expressao mais ou menos
eufemizada e universalizada - e sempre irreconhedvel para quem 0 pronuncia ~ dessa
representa~ao. 0 mesmo e dizer que, entre a posi~ao realmente ocupada e as tomadas de
posi~ao se interp6e uma representa~aoda posi~ao que, apesar de ser determinada pela
posic;ao - com a condic;ao de que seja definida completamente, ou seja, tambem
diacronicamente - pode estar em desacordo com as tomadas de posi~ao que a posi~ao

parece irnplicar para urn observador externo (eis 0 que, as vezes, se designa por "falsa
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consciencia"). 0 pendar da trajet6ria individual e, sabretuda, coletiva, comanda, por
intermedio das disposic;6es temporais, a percep~ao cia posic;:ao ocupada no muncio social e
a relac;:ao encantada au desencantada com essa posic;:ao que e, sem duvida, uma das principais
mediac;:6es atraves das quais se estabelece a relac;:ao entre a posic;:ao e as tomadas de posic;:ao
poHticas: 0 grau em que os individuos e os grupos estao voltados para 0 futuro, anovidade,
o movimento, a inovac;:ao, 0 progresso - disposic;:6es que se manifestam, principalmente,
no liberalisma em rela<;ao aos "jovens", para e por quem !Uda isso pode advir - e, de forma
mais geral, sentem propensao pelo otimismo social e politico au, ao contrario, estao
orientados para 0 passado, movidos pelo ressentimento social e pelo conservadorismo,
depende, de fata, de sua trajet6ria caletiva, passada e potencial, au seja, do grau em que,
por urn lado, eles tiverem conseguido reproduzir as propriedades de seus ascendentes e,
por outro, estao (ou se sentem) em condic;6es de reproduzir suas propriedades em seus
descendentes.

Vma classe ou uma frac;ao de classe esta em declinio, portanto, voltada para 0

passada, quando deixau de ter a possibilidade de se reproduzir com tadas as suas
propriedades de condi<;aa e de posi<;ao, e quando, para reproduzir seu capital glabal e
manter sua posic;ao- atual ou a de sua familia de origem - no espac;o social, seus membros
mais jovens devem, em uma proporc;ao importante, operar, pelo menos, uma reconversao
de seu capital que e acompanhada por uma mudan<;a de condiI'aa, marcada par urn
deslocamento horizontal no espac;o social: ou, em outras palavras, quando a reproduc;ao
da posic;ao de classe torna-se impossivel (desclassificac;ao) ou se realiza apenas par uma
mudan<;a de fra<;aa de classe (recanversao). Neste casa, a transforma<;aa da modo de gera<;aa
social dos agentes determina a aparic;ao de gera~6es diferentes, cujos conflitos nao se
reduzem ao que se inscreve, em geral, nos conflitos de gerac;6es ja que tern como principio
a oposic;ao entre as valares e os estilos de vida associados apredominancia, no patrimonia,
do capital economico ou cultural.
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A historia estrutural de urn campo - tratando-se do campo das classes sociais au
de qualquer outro campo - periodiza a biografia dos agentes comprometidos com ele (de
modo que a historia individual de cada agente contern a historia do grupo a que ele
pertence). Na sequencia, em uma popula~ao, so e possivel recortar gerar;:6es - por oposi~ao
a simples faixas etarias arbitrarias - com base em urn conhecimento da historia especifica
do campo em questao: de fato, somente as mudan~as estruturais que afetam tal campo
possuem 0 poder de determinar a produ~ao de gerac;6es diferentes, transformando os
modos de gerar;:ao e determinando a organizac;ao das biografias individuais e a agrega~ao

de tais biografias em classes de biografias orquestradas e ritmadas segundo 0 mesrna
tempo. Apesar de seu efeito consistir em sincronizar, durante urn periodo mais ou menos
longo, os diferentes campos e confundir, no espa~o de urn momento, a hist6ria
relativamente autonoma de cada urn desses campos em uma historia comum, os grandes
acontecimentos historicos - revolu~6es ou mudan~as de regime - que sao, quase sempre,
utilizados como referencias na periodiza~ao dos campos de produ~ao cultural, introduzem
frequentemente cortes artificiais e desestimulam a busca das descominuidades proprias
de cada campo.

o conservadorismo liberal das fra~6es da classe dominante, cuja reprodu~ao e
garantida a ponto de se tornar algo evidente, op6e-se, assim, as disposi~6es reacionarias
das frac;6es que, amea~adas em seu futuro coletivo, so podem manter seu valor ao se
relacionarem e se reportarem ao passado, referindo-se a sistemas de valores, ou seja, a
uma logica da determina~ao do valor, correspondente a urn estado superado da estrutura
do campo das classes sociais.S4

Se e certo que certos individuos, ocupantes de posi~6es semelhantes, podem
ter opini6es diferentes, segundo sua origem social e sua trajet6ria, tudo parece indicar
que os efeitos da trajet6ria individual, particularmente visiveis no caso dos grupos
que ocupam posi~6es mal determinadas no espa~o social e, par este fato, levadas a
uma grande dispersao sob todos os aspectos, se exercem no limite dos efeitos pr6prios
da classe; de modo que as disposi~6es etico-politicas dos membros da me sma classe
aparecem como outras tantas formas transformadas da disposic;ao que caracteriza,
fundamentalmente, 0 conjunto da classe. ss Assim, 0 obsequium, au seja, 0

reconhecimento profundo da ordem estabelecida, que fixa as limites arevolta pequeno
burguesa, encontra-se tambem na origem das virtudes sociais da nova pequena
burguesia: quando se trata de vender bens ou servic;os que, a semelhan~a dos bens
culturais ou materiais - par exemplo, "bens de conforto", aparelhos eletrodomesticos,
m6veis ou im6veis, vestuario au equipamentos de lazer - sao a materializac;ao mais au
menos bem-sucedida do estilo de vida dominante, e cuja aquisi~ao implica uma forma
de reconhecimento dos valores dominantes em materia de etica ou estetica, nada
convern rnelhor que a disposi~ao para vender suas pr6prias virtudes, suas pr6prias
certezas, seus proprios valores, em resurno, a certeza de seu proprio valor, em uma
especie de esnobismo hieo, afirmac;ao de singularidade exemplar que traz em seu
bojo a condenac;ao de todas as outras maneiras de ser ou de fazer. Essa disposi~ao

imp6e-se particularmente ja que implica a combinac;ao da boa vontade que ea condi~ao

de tal empreendimento com a boa consciencia que e sua recompensa, quando se trata
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de converter as classes populares e introduzi-las na corrida, impondo-Ihes a mais
recente inovac;:ao da conveniencia burguesa, a ultima moda ou moral, alem de empenhar
- na repressao de suas disposic;:6es "repressivas" - uma convicc;:ao indignada semelhante
aquela que, em outras epocas, outros individuos haviam investido na repressao de seu
laxismo e de sua intemperanc;:a irreprimiveis.

No terreno politico, a submissao etica aclasse dorninante e aos "valores" encarnados
por ela denuncia-se pela contestac;:ao da ordem estabelecida que, ao encontrar seu principio
no sentimento de estar fora de seu lugar adequado nessa ordem, obedece as normas de
conveniencia impostas pela classe a que se pretende pertencer, exatamente pela contestac;:ao
dessa classe: eassim que, ao recorrer a sua estrategia favorita que consiste em desviar
contra a ordem dominante os pr6prios prindpios que ela proclama, os pequeno-burgueses
confirmam 0 reconhecimento atribuido a tais prindpios, portanto, 0 reconhecimento a
que teriam direito, em nome desses principios, por sua luta incansavel contra 0 escandalo
e, acima de tudo, contra a hipocrisia, fonte de todos os escandalos, que impede a aplicac;:ao
de tais prindpios. 0 desejo de ser reconhecido socialmente e a identificac;:ao antecipada a
c1asse dominante denunciam-se pela natureza das reivindicac;:6es que, prioritariamente,
se orientam para os aspectos simb6licos da existencia, nao s6 porque os atentados a
dignidade e ao respeito da "pessoa" fazem-se sentir tanto rnais e de forma tanto rnais
dolorosa, quanto mais desembarac;:ado estiver 0 individuo das formas mais brutais da
explorac;ao e da opressao, mas tambern porque a propria preocupac;ao com a dignidade
conduz as reivindicac;:6es mais bern preparadas para certificar, tanto em sua forma quanto
em seu conteudo, a dignidade daquele que as formula. Eassim que 0 temor de perder 0

que eles haviam adquirido ao procurar obter tudo 0 que lhes havia sido prometido - em
particular, atraves da escola e do diploma escolar - nao garante, certamente, a explicac;:ao
completa para a forma assumida pelas estrategias reivindicativas dos pequeno-burgueses:
aos meios comuns da luta operaria, ou seja, a greve ou a passeata, vislumbrados apenas
como ultimos recursos - alias, sua moderac;:ao sera abandonada apenas por urn excesso de
injustic;:a ("se for necessario, vamos protestar na rua!") -, os pequeno-burgueses preferem
as armas simb6licas e, antes de mais nada, a pedagogia que instaura uma relac;:ao de
dominac;:ao moral ou a "informac;:ao", objeto de uma confianc;:a fora de contrale, assim
como a forma particular de ac;:ao coletiva concretizada na associa~ao, agrupamento
estritamente serial de individuos reunidos somente pela mesma "causa" e pela mesma
vontade de exercer uma especie de intimac;:ao etica: 0 voluntariado - dispendio ostensivo
de boa vontade, ac;:ao etica pura e puramente desinteressada que nao reconhece outra
finalidade alem de si mesma - confere, entre outros, 0 direito de se indignar, em nome da
impecabilidade daqueles que se expuseram ao perigo, fizeram todo 0 seu dever e, sobretudo,
criaram um faw consumado que faz apelo aD reconhecimento. 56 A ac;:ao - estritamente
"desinteressada", "limpa", "digna", isenta de todos os "comprometimemos" da "potitica"
- e, de fato, a condic;:ao do sucesso da diligencia que visa a institucionaliza~ao, a forma
mais acabada de reconhecimento social, perseguida mais ou menos secretamente par todas
as associafoes, movirnentos pequeno-burgueses por excelencia que, diferentemente dos
partidos, proporcionam os beneficios de dignidade e respeitabilidade das iniciativas "de
interesse geral", sern deixar de prometer a satisfac;:ao, de maneira totalmente direta, dos
interesses particulares.57
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No entanto, se a posi\ao oeupada pontualmente no espa\o social nao esta vineulada
as tomadas de posi\ao politicas por rela\oes tao simples e diretas, quanto aquelas
observadas em outros dominios, nao esomente porque a trajet6ria individual e eoletiva
orienta a pereep\ao do mundo social e, sobretudo, do futuro desse mundo por interrnedio
das experiencias associadas aaseensao ou ao declfnio;58 mas e tambern e, sobretudo, porque
as possibilidades de que a "escolha" politica esteja limitada a uma resposta politicameme
cega do ethos de classe aumentam amedida que se avan\a em dire\ao as faixas etarias
mais elevadas e a unidades de residencia de menor porte, ou amedida que se desee na
hierarquia dos nfveis de instru\ao ou das posi\oes sociais, alem de serem nitidamente
mais fortes entre as mulheres que entre os homens. Apesar de ser menos marcante entre
os operarios, mais "politizados", que entre os agricultores e pequenos empresarios, a
contamina,ao da politica pela moral nao poupa os membras das classes populares: de
fato, entre aqueles que, pelo sexo (as mulheres), idade (os velhos), residencia (os rurais)
e, correlatamente, meio de trabalho (os trabalhadores das pequenas empresas), estao mais
expostos aamea,a do declinio social, da queda ou da recafda no subpraletariado e, ao
mesmo tempo, menos formados e enquadrados do ponto de vista politico, portanto, menos
propensos e preparados para apreender os problemas e as situa\oes atraves das eategorias
de percep\ao e aprecia\ao politicas, nada vern contrariar a inclina\ao para 0 pessimismo,
ate mesmo, para 0 ressentimento que leva a rejei\ao generalizada da "politica" e dos
"politiqueiros", sejam eles quais forem, e, por conseguinte, do abstencionismo ou
conservadorismo.59

Pode-se supor que os indivfduos sejam tanto mais sensfveis aos efeitos de

ocultamento (au de falsa contextualizac;:ao) exercidos pelos grupos baseados localmente
(e tambem pelos campos), ou seja, mais propensos a tomar urn subespac;:o social com
base geogd.fica - aldeia, grupo de vizinhan\a, etc. - como referente de sua apreciac;:ao
da posi\ao que ocupam no espac;:o social, quanta maior e sua carencia em relac;:ao as
propriedades que determinam as oportunidades de acesso aopiniao ou aDs meios para
constitui-la (por exemplo, a leitura de urn jornal de difusao em escala nacional). as
dominantes de urn espac;:o globalmente dominado (proprietarios de SOha em uma regUio
de pequenas propriedades, notaveis Jocais, contramestres, etc.) podem, assim, proceder
a escolhas politicas que, no pressuposto de que a arvore esconde a tloresta, estao de
acordo com as escolhas feitas pelos dominantes propriamente falando. 60 A mesma
J6gka ocorre, sem duvida, em parte, no fato de que os empregados de escrit6rio, situados
no escalao mais baixo da hierarquia dos assalariados da adrninistra\ao e das classes
medias, votam mais aesquerda que os contramestres que, par sua vez, ocupam 0 topo
da classe operaria. De forma rnais geral, pode-se supor que, em igualdade de
circunstiincias e seja qual for a posi\ao desses campos no espa\o social, os dominantes
de urn campo relativamente aut6norno tern uma propensao maior para votar adireita
que os dominados do campo correspondente, enquanto as dominados de todos os
campos rnanifestam uma inclinac;:ao maior para votar aesquerda que as dominantes
correspondentes.
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A linguagem politica
Assim, a parte cia discordancia - que permanece inexplicada durante a tempo em

que 0 individuo se situa do lado dos determinantes das disposi\-oes eticas - reside na
rela<;ao que se estabelece, por ocasHio cia pesquisa de opinHio au cia escolha eleitoral, entre
uma oferta de opinioes previamente preparadas e determinada capacidade de escolha: os
consumidores de opini6es podem cameter erros de objeto (alodoxia) e, inclusive, estarao
tanto mais expostos a se reconhecerem nas opini6es que nao sao as pr6prias, quanta
maior confian<;a depositarem - por naG disporern de prindpios de percep<;:ao e aprecia<;:"ao
propriamente polfticos - nos esquemas politicamente incertos, ate meSilla, indeterminados,
de seu ethos de classe; no entanto, eles podem tambem escolher uma opiniao constituida
quando, aflnal, com au sem conhecimento, teriam escolhido uma autra, mais ou menos
diferente, se fosse constituida como tal e, sobretudo, se, par ser professada por determinado
grupo de profissionais, ela tivesse possibilidades de se impor. 0 campo politico propoe
urn universe de possibilidades politicas que, como tal, exerce, portanto, urn duplo efeito:
em primeiro lugar, ele favorece 0 efeito de [alsa identiflcarao, resultante do fato de que 0

mesmo implicito pode ser reconhecido nas diferentes formas do "ja-explicitado"; em
segundo lugar, ele tende a produzir urn efeito de encerramento ao considerar tacitamente
o universe das possibilidades realizadas como 0 universo das possibilidades possiveis e,
assim, delimitar 0 universe do pensavel politicamente. Esses dois efeitos se exercem,
aqui, com uma energia particular pelo fato de que a "demanda" nao preexiste quase nunca
(pelo menos, nas classes dominadas) a oferta de discurso politico: informulada ou
parcialmente formulada, ela s6 se conhece quando pode ser reconhecida, com ou sem
razao, em uma opiniao oferecida. Eis porque convem voltar aanalise do logocentrismo da
pesquisa politol6gica que, em sua inocencia metodol6gica, constitui uma especie de
reconstituic;:ao in vitro do efeito mais fundamental da divisao do trabalho politico: ao propor
a escolha entre varios enunciados e ao solicitar uma tomada de posiyao a respeito de algo
ja enunciado, a pesquisa de opiniao, a exemplo das consultas politicas, considera como
resolvido 0 pr6prio problema da politica, ou seja, a questao da transmutac;:ao da experiencia
em discurso; do ethos informulado em logos constituido e constituinte; do sentido de
classe - que pode impIicar uma forma de adaptac;:ao e de resignac;:ao as evidencias da ordem
social - em apreensao consciente, ou seja, explicitamente formulada, dessa ordem. Ao
fazer desaparecer a exig~ncia de urn trabalho de enunciayao, ela pressupoe tacitamente
que a pessoa entrevistada seria capaz de produzir ou, ate mesmo, reproduzir a proposiyao
que constitui 0 enunciado da questao ou, inclusive, adotar espontaneamente a relayao
com a linguagem e com a politica que supoe a produc;:ao de tal questao (apesar de ter a
possibilidade de produzir sempre sim ou nao, estas respostas nao podem ser consideradas
como indicio dessa aptidao); desta forma, por uma petiyao de principio inconsciente, ela
se priva da possibilidade de coletar a informac;:ao que comanda a significac;:ao suscetivel de
ser harmonizada com todas as informayoes diretamente coletadas. Conhecendo apenas 0

imperativo eleitoral da igualdade formal diante do questionario, que se conjuga com 0

imperativo tecnico da norrnalizayao dos instrumentos de coleta, condiyao da
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comparabilidade formal do material coletado e, sobretudo, da automatiza<;ao material e
mental da analise, atribui-se a pessoa emrevistada a operac;:ao de constitui~ao quando,
afinal, esta resulta da questao: 0 efeito da questao ha de exercer-se tanto mais fortemente,
quanto mais completamente desprovidos estiverem os produtores de respostas em rela<;:a.o
aos instrumentos necessarios para apreender como "poHticas" as quest6es formuladas e
para fornecer-lhes uma resposta que seja "poHtica", e quanto mais afastados estiverem de
satisfazer as condic;:6es de produc;ao de urn corpo de opini6es coerentes e homogeneas par
serem engendradas a partir de urn prindpio explicitamente constituido.

Entre 0 ethos e 0 logos, 0 controle pratico e 0 controle verbal, a descontinuidade e
radica1.6! Nao ha vinculo necessario entre 0 controle pratico que pode orientar a pratica
cotidiana em tudo 0 que ela tern de politico (objetivamente) sem nunca ter acesso a
explicitac;:ao, menos ainda a conceitualizac;:ao sistematica, e 0 controle simb6lico da
experiencia que se exprime atraves do discurso socialmente reconhecido como polftico e
que sup6e a eliminac;:ao de qualquer referencia direta e exclusiva a situac;:ao em sua
singularidade concreta; por ser assim e porque a relac;:ao da experiencia com a expressao,
ou seja, com a consciencia, e relativamente indeterminada, as mesmas experiencias podem
ser reconhecidas em discursos bastante diferentes. 62 Essa disponibilidade, certamente,
nao e infinita e seria falso conferir a linguagem politica 0 poder de fazer existir
arbitrariamente 0 que ela designa: a a<;:ao da manipulac;:ao tende a se circunscrever em
certos limites, nao s6 porque e possivel alguem estar em condic;:6es de resistir a
argumentac;:ao sem ser capaz de argumentar a resistencia e, menos ainda, formular
explicitamente seus principios; mas tambem, porque a linguagem popular disp6e de seus
recursos pr6prios que, apesar de nao serem os da analise, encontram, as vezes, seu
equivalente em uma parabola ou imagem (por exemplo, esta frase dirigida contra a
participac;:ao dos trabalhadores nos lucros da empresa: "Voce me empresta seu rel6gio e eu
Ihe digo a hora"). Acontece que, tratando-se mesmo de se reconhecer em uma fala ou em
urn porta-voz, 0 habitus de classe e faHvel: se os membros das classes dominadas fazem,
freqiientemente, urn discurso em contradic;:ao com ele mesmo, com 0 sentido da prarica e
da condi<;:iio objetiva deles e porque devem falar da politica sem deterem a propriedade
dos instrumentos de produc;:ao de seu discurso, sem possuirem, como se diz, a linguagem
politica.

No ponto de passagem entre experiencia e expressao e que se situa a interven<;:ao
dos produtores profissionais de discursos. Nesse ponto, se instauram as relac;:6es entre os
profissionais e os profanos, os significantes e os significados: os dominados que estao
comprometidos com a consciencia, au seja, com a linguagem, encontram-se amerce dos
discursos que lhes sao propostos, correndo 0 risco de sair da doxa para cair forc;:osameme
na alodoxia, em todos os falsos reconhecimentos, alias, favorecidos pelo discurso
dominante; e, no melhor dos casos, amerce de seu porta-voz a quem compete fornecer-

Que nome e que os empresarios deram a isso? 0 ana I da era operaria ou alga
parecido; enfim, a gente deveria estar feliz abec;:a...

(Openirio da constru<;iio civil)
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Ihes as instrumentos de reaproprial;ao de sua propria experiencia. A indeterminac;ao
essencial cia relac;ao entre experiencia e expressao eacompanhada pelo efeito de imposic;ao
de legitimidade e de censura, exercido peiD usa dominante cia linguagem, tacitamente
reconhecido, ate meSilla, pelos porta-vozes dos dominados, como 0 modo de expressao
legitimo da opiniao politica. A linguagem dominante destr6i, desacreditando-o, a discurso
politico espontaneo dos dominados: deixa-lhes apenas 0 silencio au a linguagem artificial,
cuja 16gica ja nao e a do usa popular, sem ser a do usa erudito - linguagem deteriorada em
que as I'palavras dificeis" sao utilizadas simplesmente para marcar a dignidade cia intenc;ao
expressiva - e que, incapaz de transmitir alga de verdadeiro, real au "sentido", desapossa
seu utilizador cia propria experiencia que, segundo se presume, tal linguagem deveria
exprimir. E1a imp6e 0 recurso aporta-vozes, por sua vez, condenados a utilizar a linguagem
dominante - 0 que basta para introduzir urn distanciamento em rela<;:ao aos mandantes e,
ainda mais grave, em rela<;:ao a seus problemas e sua experiencia desses problemas - ou,
pelo menos, uma linguagem rotineira e rotinizante que, alem de suas fun<;:6es de lembrete
e de parapeito, constitui 0 unico sistema de defesa daqueles que nao podem nem entrar no
jogo, nem "quebni-Io", linguagem esteril, como se fosse uma especie de maquina automatica
que produz seus rosarios de formulas canonicas e de palavras de ordem, alem de desapossar,
pela segunda vez, os mandantes de sua experiencia.

Atraves da linguagem e da rela<;ao com a linguagem, solidarios com todo urn
estilo de vida, que se impaem a qualquer urn que pretenda participar da "vida politica",
trata-se de uma verdadeira rela<;:ao com 0 mundo que se encontra imposta, rela<;:ao de
denega<;:ao que, amaneira da arte, coloca -<1 distancia, neutraliza, permitindo falar sem
pensar no que se fala. Essa linguagem intrinsecamente eufemizada e eufemizante, que
se imp6e com as aparencias da universalidade, desrealiza tudo 0 que ela nomeia - assim,
tal ministro do trabalho pode falar, em plena crise de desemprego, de "cerra erosao do
pleno emprego" -, infligindo uma censura, ao mesmo tempo, total e totalmente invisivel
aexpressao dos interesses proprios dos dominados, destinados aeufemiza<;:ao do discurso
oRcial ou aindignidade do flmau-humor e da impertinencia". Determinadas quest6es
que, no melhor dos casos, nada exigem, aparentemente, alem de urn "sim" ou urn "nao"
dirigem-se, de fato, par urn privilegio tacita, a indivlduos e grupos definidos menos par
uma categoria particular de opiniao politica que pela aptidao para manter com a
linguagem, e 0 que ela exprime, a rela<;:ao neutralizada e quase teorica que e a condi<;:ao
da produ<;ao e da recep<;ao do discurso de "interesse geral" sabre as questaes de "interesse
geral", ou seja, pela capacidade nao so para decifrar e manipular os termos "especiais"
da linguagem politica, mas tambem de se situar no nlvel de quase abstra<;ao em que se
situa comumente 0 discurso politico, tanto pela sintaxe de seus enunciados, quanto
pelas referencias implicitas que ele contem; ou, mais precisamente, de reconhecer, no
duplo sentido, a questao "politica", identifica-Ia como tal e sentir-se na obriga<;ao de
dar-lhe uma resposta e responder "politicamente", ou seja, em conformidade com as
normas da cortesia politica. Em resumo, a questao politol6gica faz apelo it disposi<;ao
dissertativa que permite manipular a linguagem sem referenda a qualquer situa<;:ao
pratica, urn tanto asemelhan<;:a de alguem que, ao fazer urn teste ou ao tratar urn tema
de disserta<;:ao, the atribuisse a seriedade ludica que se concede aos exerdcios escolares
au aos jogos de sociedade.
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Basta reproduzir a defini~ao que 0 "instigador do jogo" do programa "Face a
face" empresta ao debate politico de acordo com seus anseios: "Ja nao tern qualquer
utilidade dizer que se trata de urn debate politico. ereio que se os senhores estao de
acordo, you come<;ar por perguntar a ambos e, em primeiro lugar, ao sr. Habib Delonc1e,
ja que the compete come~ar, para definir sua posir;:ao de modo geral, sua interpretar;:ao
geral sobre 0 problema e, em seguida, apresentar exemplos que sedio escolhidos em
dois dominios, em primeiro lugar, a educa<;ao no sentido amplo e, em seguida, a
informac:;:ao igualmente no sentido amplo e depois, naturalmente, podera expor sua
conclusao". A semelhanc:;:a do debate televisivo, a situac:;:ao de pesquisa e muito proxima

da situac:;:ao escolar pelas quest6es que ela prop6e e que, muitas vezes, com pequenas
diferenc:;:as de palavras, assemelham-se as quest6es dos assumos de dissertac:;:ao da ENA,
aos temas dos cursos de "sciences po" ou aos tttulos dos artigos de Le Monde; muito
proxima, sobretudo, pela propria forma da relac:;:ao social na qual se instaura a questao:

somente a neutraJizar;:ao e a colocac:;:ao a distancia escolar pode permitir a resposta
adequada a uma situac:;:ao em que qualquer urn vern formular quest6es politicas --excluidas,
normalmente, desse genero de relac:;:ao - sem mesmo pensar em invocar a cauc:;:ao de urn
terceiro. Foi estabelecido empiricamente que as discuss6es pollticas desencadeiam-se,
quase sempre, entre pessoas de opini6es identicas. Se e isso 0 que se passa, e porque
uma verdadeira semiologia espontanea e utilizada para evitar, metodicamente, todos os
"assumos candentes", ou seja, em primeiro lugar, os assuntos politicos, e para estabelecer
o consenso provisorio que, nos contatos fortuitos da vida cotidiana, so pode instaurar-se
pelo recurso aos lugares-comuns e mediante uma vigilancia continua.

Pensa-se ern uma observac:;:ao de Pierre Greco ao sublinhar que a questao "os amigos
de seus amigos sao seus amigos?" faz apelo a respostas que, ate mesmo, identicas, podem
diferenciar-se radicalmente ern seu principio, sejam elas 0 produto de urn simples caJculo
logico, baseado unicamente na reescrita sintatica do proprio enunciado au da referenda
mental ao universo concreto dos amigas. A semelhan~a dos discursos do doxosofo que
nada ensina alem da dificuldade de tomar partido, essa questao produz distanciamento:
ela afasta 0 receptor ao lembrar-lhe a complexidade e a profundidade das questaes pela
propria complexidade da formula<;ao; e afasta 0 real ao impor uma espede de
intencionalidade vazia, invocada pelos assuntos obrigatorios do discurso escolar.

A irrealidade das quest6es mais propriamente politicas deve-se tambem e, sobretudo,
ao fato de que elas so adquirem todo 0 seu sentido em referencia a urn campo semantico

que nao e outro senao 0 campo das tamadas de posic:;:ao correspondente as diferentes
posi<;aes no campo da produ<;ao ideologica. Para controlar completamente 0 sentido
objetivamente envolvido na resposta mais sumaria - 0 "sim" ou 0 "nao" de urn plebiscito
- a uma pergunta tal como: "voce e favoravel au oposte a uma reforma regional visando a
criac:;:ao de regi6es dotadas de amplos paderes", conviria pader mobilizar essa competencia
completamente especifica dos comentaristas e analistas na area poHtica e que permite
comrolar 0 sistema dos possiveis, recensear 0 conjunto das tomadas de pasic:;:ao pertinentes
sobre a pergunta, definir 0 sentido que elas revestem na estrategia interna e externa dos
grupos politicos em questao e identificar 0 que esta em jago para cada urn desses grupos.
Em resumo, as quest6es mais propriamente poHticas, as que exigem de forma mais
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imperativa a competencia polftica especifica, sao aquelas que se formulam aos profissionais
que, a seu respeito, tern opinioes divergentes - tais como os problemas de direito
constitucional ou, em uma ordem completamente diferente, a questao da ditadura do
proletariado - ou aquelas que, apesar de se referirem diretamente as condi.;oes de existencia
mais concretas de seus destinatarios, apresentam-se sob a forma que elas devem revestir
para se tornarem desafios reconhecidos nas lutas cujo lugar e 0 campo de produ,ao
ideologica.

Nada emais revelador da verdade dessa questao imeressada que a obsessao pela
"informac;:ao economica dos cidadaos" que persegue os dirigemes e em que se exprime 0

sonho de dominados que teriam a competencia economica suficiente para reconhecer a
competencia economica dos dominantes. A informac;:ao fomecida, de born grade e em
abundancia, pelos dominantes e aquela que tende a desqualificar - a exemplo do
procedimento do medico em relac;:ao aos saberes de seus doentes - a informac;:ao que os
dominados possuem no estado pratico, com base em sua experiencia comum (por
exemplo, seu conhecimento sobre 0 aumento de custo de vida, a desigualdade dos
impostos, etc.). Oaf, urn discurso politico que, em vez de prestar comas, faz apelo a se
dar conta; que, longe de fomecer os meios de relacionar a informac;:ao particular e pratica
com a informac;:ao geral, comenta-se em ensinar a lic;:ao, ao impor os quadros gerais em
que as experH~ncias singulares devem encaixar-se. As pesquisas de opinHio encontram,
muitas vezes, a 16gica das sondagens sobre "a informac;:ao economica dos franceses" que
visam avaliar 0 conhecimento e 0 reconhecimemo dos entrevistados a respeito da
economia oficial e da informac;:ao economica, simples enunciado justificativo de uma
politica economica e que, ao lado de urn etnocentrismo soberano, reduzem a economia
e a politica praticas dos agentes a urn enunciado desconexo da economia e da politologia
oficial (em particular, por meio de operac;:6es de codificac;:ao apriori ou aposteriori bern
elaboradas para fazer desaparecer 0 essencial, au seja, 0 modo de expressao).

Tudo contribui para fortalecer a profunda desconfianc;:a - nao exclusiva de uma
forma, igualmente, profunda de reconhecimento - que os dominados experimentam em
rela,ao i linguagem politica, globalmente situada, como tudo 0 que e simbolico, do lado
dos dominantes, senhores da arte de colocar formas e de pagar com palavras. Essa suspeic;:ao
relativamente a ribalta e a encenac;:ao politicas, tudo esse "teatro" cujas regras nao sao
bern conhecidas e diante do qual 0 gosto comum se sente desarmado, encontra-se, muitas
vezes, na origem do apolitismo e da desconfian,a generalizada em rela,ao a toda especie
de fala e de porta-voz. E, muitas vezes, para escapar da ambivalencia ou da indetermina,ao
diante do discurso, resta apenas confiar-se ao que se sabe apreciar: 0 corpo de preferencia
as palavras, a substancia e nao tanto a forma, e, em vez de "conversa fiada", urn "rosto
simpatico".
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Conclusao

Classes e classificac,;oes
Se tiver de escolher 0 menor de dais males

nao escolho nenhu~

K. Kraus
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a gasto euma disposi~aoadquirida para "diferenciar" e "apreciar", de acordo com
a afirmac;ao de Kant, lOU, se preferirmos, para estabelecer ou marcar diferen<;as por uma
operac;ao de distim;ao que nao e- ou nao necessariamente - urn conhecimento distinto,
no senlido de Leibniz, ja que ela garante 0 reconhecimento (no sentido eomum) do objeto
sem implicar 0 conhecimento dos trac;os distintivos que propriamente 0 definem.2 Os
esquemas do habitus, farmas de classificac;ao originarias, devem sua eficacia propria ao
fato de funcionarem aquern cia consciencia e do discurso, portanto, fora das tomadas do
exame e do cantrale voluntario: orientando praticamente as praticas, eles dissimulam 0

que seria designado, erroneamente, como valores nos gestos mais automaticos ou nas
tecnicas do corpo, na aparencia, mais insignificantes, por exemplo, habilidades manuais
ou maneiras de andar, sentar-se, assoar-se e posicionar a boca para comer ou falar; alem
disso, envolvem os prindpios mais fundamentais da construc;ao e avalia<;ao do mundo
social, ou seja, aqueles que exprimem mais diretarnente a divisao do trabalho (entre as
classes, as faixas etarias e os sexos) ou a divisao do trabalho de domina<;ao, em divisoes
dos corpos e das relac;6es com 0 corpo que pedern de ernprestimo rnais de urn trac;o, como
que para lhe dar as apareneias de natural, it divis.o sexual do trabalho e it divis'o do
trabalho sexual. Controle pratico das distribui,6es que permite sentir ou pressentir 0 que
tern possibilidades de advir ou nao e, indissoluvelmente, de convir ou nao a urn individuo
que ocupa determinada posic;ao no espac;o social, 0 gosto, ao funcionar como uma especie
de sentido de orientac;ao social (sense ofone's place), orienta os ocupantes de determinada
posic;ao no espac;o social para posic;6es sociais ajustadas a suas propriedades, para as praricas
ou bens que convem aos ocupantes dessa posi,.o, que lhes "fieam bern". Ele implica uma
antecipac;ao pnitica do que, provavelmente, sera 0 sentido e 0 valor social da pratica au do
bern escolhido, considerando sua distribuiC;ao no espac;o social, assim como 0 conhecimento
pratico que os outros agentes tern da correspondencia entre bens e grupos.

Assim, os agentes sociais que 0 soci610go classifica sao produtores nao apenas de
atos classificaveis, mas tarnbem de atos de classificac;ao que sao, eles mesmos, classificados.
a conhecimento do mundo social deve levar em considerac;ao urn conhecimento pratico
desse mundo que lhe preexiste e que deve ser incluido em seu objeto, apesar de que, em
urn primeiro momenta, ele deva se constituir contra as representac;:6es parciais e
interesseiras que esse conhecimento pratico oferece. Falar de habitus e incluir no objeto 0

conhecimento que os agentes - que fazem parte do objeto - tern do objeto e a contribuic;:ao~
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que tal conhecimento traz a realidade do objeto. No entanto, nao e somente reenviar, se e
que se pode falar assim, para 0 real a ser pensado urn pensamento do real que contribui
para sua realidade (e para a pr6pria efid.cia que ele exerce); mas conferir a esse
conhecimento urn poder propriamente constituinte, 0 que the e, precisamente, recusado
quando, em nome de uma concep,ao objetivista da objetividade, transforma-se 0

conhecimento comum ou erudito em urn simples reflexo do real.
Aqueles que creern produzir uma teoria rnaterialista do conhecimento quando

transformam 0 conhecimento em urn registro passivo e, assim, abandonam ao idealismo 
como ja deplorava Marx em sua obra Teses sabre Feuerbach - 0 "aspecto ativo" do
conhecimento, esquecem que todo conhecimento e, em particular, 0 do mundo social, e
urn ato de construc;ao que utiliza esquemas de pensamento e de expressao, alem de que,
entre as condic;oes de existencia e as pr<lticas ou as representac;oes, se interpoe a atividade
estruturante dos agentes que, longe de reagir mecanicamente a estimulos mecanicos,
respondem aos apelos ou as amea,as de urn mundo, para cuja produ,ao do sentido eles
pr6prios haviam contribuido. Todavia, 0 principio dessa atividade estruturante nao e, de
acordo com a pretensao do idealismo intelectualista e antigenetico, urn sistema de formas
e categorias universais, mas urn sistema de esquemas incorporados que, constituidos no
decorrer da hist6ria coletiva, sao adquiridos no decorrer da hist6ria individual e funcionam
no estado pratico e para a pratica (e nao para fins de puro conhecimento).

Estruturas sociais incorporadas

Isso significa, em primeiro lugar, que a ciencia social considera, em sua construc;ao
do mundo social, 0 fato de que os agentes sao eles pr6prios, em sua pnitica comurn, os
sujeitos de atos de construc;ao desse mundo; mas que ela adota como objeto, entre outros
aspectos, descrever a genese social dos principios de constrU<;:ao e que, no mundo social
da maneira como ela consegue apreende-lo, procura 0 fundamento de tais principios.3

Rompendo com 0 preconceito antigenetico que, na maior parte das vezes, acompanha 0

reconhecimento do aspecto ativo do conhecimento, ela procura, nas distribuic;6es objetivas
das propriedades - em particular, materiais (atualizadas por censos e registros que partem
todos do pressuposto da sele,ao e dassifica,ao) -, 0 fundamento dos sistemas de
classificac;ao que os agentes aplicam a todas as coisas, a comec;ar pelas pr6prias distribuic;oes.
Diferentemente da perspectiva que, as vezes, edesignada por "cognitiva" e que, tanto em
sua forma etnol6gica (antropologia estrutural, etnociencia, etnosemantica, etnobotanica,
etc.) quanto em sua forma sociol6gica (interacionismo, etnometodologia), ignora a questao
da genese das estruturas mentais e das classificac;6es, ela se questiona sobre a relac;ao
entre os prindpios de divisao e as divis6es sociais (entre as gerac;oes, os sexos, etc.) que
sao seu fundamento, assim como sobre as variac;oes do uso desses principios, segundo a
posic;ao ocupada nas distribuic;6es (outras tantas questoes que recorrem a estatistica).

As estruturas cognitivas utilizadas pelos agentes sociais para conhecer praticamente
o mundo social sao estruturas sociais incorporadas. a conhecimento pratico do mundo
social que sup6e a conduta "razoavel" nesse mundo serve-se de esquemas classificat6rios
- ou, se preferirmos, "formas de classificac;ao", "estruturas mentais", "formas simb6licas",
ou seja, outras tantas expressoes que, se forem ignoradas as respectivas conotac;6es, sao
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praticamente intermutaveis -, esquemas hist6ricos de percepc;ao e aprecia<;ao que sao 0

produto cia divisao objetiva em classes (faixas etarias, classes sexuais, classes sociais) e
que funcionam aquem cia consciencia e do discurso. Por serem 0 produto cia incorporayao
das estruturas fundamentais de uma sociedade, esses principios de divisao sao comuns ao
conjunto dos agentes dessa sociedade e tornam possivel a prodw;ao de urn mundo caroum
e sensate, de urn muncio de senso (amum.

Todos as agentes de determinada forma<;ao social tern em (aillum, de fato, urn conjumo
de esquemas de percep<;ao fundamentais que recebem urn come<;o de objetiva<;ao nos pares
de adjetivos antagonistas comumente utilizados para classificar e qualificar as pessoas au os
objetos nos diferentes dominios da pnitica. Matriz de todos os lugares-comuns que nao se

imp6em tao facilmente a nao ser porque tern a seu favor toda a ordem social, a rede das
oposi,6es entre alto (au sublime, elevado, pure) e baixo (au vulgar, insipido, modesto),
espiritual e material, fino (au requintado, elegante) e grosseire (au rude, obsceno, bruto,
brutal, frustre), leve (au sutil, esperto, habil) e pesado (au lento, espesso, obtuso, laborioso,
imibil), livre e fon;:ado, amplo e estreito au, em outra dimensao, entre unico (ou raro, diferente,
distinto, exclusivo, excepcional, singular, inaudito) e comum (ou ordinaria, banal, corrente,
trivial, insignificante), brilhante (au inteligente) e embotado (au obscure, apagado, mediocre),
tern como prindpio a oposiyao entre a <lelite" dos dominantes e a "massa" dos dominados,
multiplicidade contingente e desordenada, intermutavel e inumeravel, fraca e desarmada,

sem outra existencia, alem da estatistica. Basta deixar que entrem em a~ao essas raizes
miticas para engendrar, avontade, este au aquele dos temas, incansavelmente repetidos,
sob formas superficialmente renovadas, da eterna sociodiceia, como as denuncias apocalfpticas
de todas as formas de "nivelamento", "banalizayao" au "massificayao" que, ao identificar 0

declinio das sociedades com a decadencia das casas burguesas, au seja, com a queda no
homogeneo e indiferenciado, denunciam uma obsessao obsidional do mlmero, da massa

sem diferen~ae sem preocupa~aocom as diferenyas au da multidao sempre pronta a submergir
os espayos reservados do exclusivismo burgues.4

As oposiy6es aparentemente mais formais dessa mitologia social devem sempre sua
eficacia ideo16gica ao fato de que elas remetem mais au menos discretamente as oposi~6es

mais fundamentais da ordem social: a oposiyao que, inscrita na divisao do trabalho, se
estabelece entre dominantes e dominados, par urn lado, e, par outro, a oposi~ao que, baseada
na divisao do trabalho de dominayao, op6e, no amago da classe dominante, dais princfpios
de dominayao, dais poderes, dominante e dominado, temporal e espiritual, material e
intelectual, etc. a mesmo e dizer que a esquema do espayO social - proposto mais acima 

pode ser lido, tambem, como uma tabela rigorosa das categorias historicamente canstituidas
e adquiridas que organizam 0 pensamento do mundo social do conjunto dos individuos
pertencentes a esse mundo e modelados por ele. Pelo fato de que as mesmos esquemas

classificat6rios - e as oposiy6es em que eles se exprimem - podem funcionar, especificando
se, em campos organizados em torno de posiy6es polares, tratando-se ou do campo da c1asse
dominante, organizado em torno de uma oposiyao hom610ga da oposiyao constitutiva do
campo das classes sociais, ou do campo da produyao cultural, por sua vez, organizado em
torno de oposiy6es que, ao reproduzirem a estrutura da classe dominante, sao hom6logas da
precedente - tais como a oposiyao entre teatro burgues e teatro de vanguarda -, a aposi<;ao
fundamental nao cessa de amparar as oposiy6es de segunda, terceira au enesima posi~ao
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(ou seja, aquelas que servem de fundamento aos julgamentos eticos ou esteticos mais "puros"
com seus sentimentos baixos ou elevados, suas belezas faceis ou difkeis, seus estilos leves
ou pesados, etc.). Tudo se eufemiza ao ponto de se tornar irreconhedvel: assim, a oposi\=ao
entre 0 pesado e 0 leve que, em grande numero de seus usos, em part.icular, escolares,
servira para estabelecer a distin\=ao entre gostos populares ou pequeno~burguesese gostos
burgueses, pode ser utilizada pela critica teatral destinada a frac;:ao dominante da classe
dominante para pensar a rela\=ao entre 0 teatro "intelectual", condenado em sua pretensao
"Iaboriosa" e seu didatismo "pesado", e 0 teatro "burgues", elogiado por seu tato e sua arte
de tratar os temas por alto, ao passo que a Cfltica "intelectual" pensani a mesma rela\=ao,
mediante uma simples inversao de sinal, atraves de uma forma superficialmente modificada
dessa oposic;:ao, ou seja, a leveza, identificada com a futilidade, opondo-se entao a
profundidade. Do mesmo modo, seria possivel mostrar que a oposi\=ao entre a direita e a
esquerda que, em sua forma fundamental, diz respeito a rela\=ao entre dominantes e
dominados, pode tambern designar, mediante uma primeira transforma\=ao, as rela\=oes entre
fra\=oes dominantes e fra\=6es dominadas da classe dominante, de modo que os termos "direita"
[droite] ou "esquerda" [gauche] assumem um sentido proximo daquele que revestem em
expressoes, tais como teatro "de rive droite" ou "de rive gauche"; ele pode inclusive servir,
em urn grau suplementar de desrealiza\=ao, para distinguir duas tendencias rivais de urn
grupo artistico ou literario de vanguarda, e assim par diante. Segue-se que, considerados em
cada urn de seus usos, os pares de qualificativos, cujo sistema constitui 0 aparato conceitual
do julgamento do gosto, sao extremamente pobres, quase indefinidos, mas adequados por
isso mesmo a proporcionar ou exprimir 0 sentimento do indefinivel: cada uso singular de
urn desses pares s6 adquire seu sentido completo em rela\=iio a urn universo de discursos
sempre diferente, na maior parte das vezes, implicito - ja que se trat~do sistema das evidencias
e dos pressupostos admitidos como 6bvios no campo em rela\=ao ao qual se definem as
estrategias; mas, cada urn dos pares, assim especificados pelo usc, tern como harmonicos
todos os outros usos que ele poderia assumir - em decorrencia das rela\=oes de homologia
entre os campos que autorizam as transferencias de urn para outro campo - e, tambem,
todos os outros pares suscetiveis de substitui-Io, mediante leves modifica\=oes (por exemplo,
fino/grosseiro por leve/pesado), ou seja, em contextos ligeiramente diferentes.

o fato de que as oposic;:6es semicodificadas, veiculadas pela linguagem, encontram-se,
com valores bastante semelhantes, na origem da visao dominante do mundo social, em todas
as forma\=oes sociais divididas em classes - que se pense, por exemplo, na propensao para
pensar 0 povo como lugar de apetites alimentares ou sexuais totalmente desenfreados -,
compreende-se quando sabemos que, reduzidas asua estrutura formal, as mesmas rela\=oes
fundamentais, aquelas que exprimem precisamente as grandes relac;:6es de ordem (altolbaixo,
forte/fraco, etc.), encontram-se em todas as sociedades divididas em classes. E a recorrencia
da estrutura triadica, cara a Georges Dumezil, a respeito da qual Georges Duby mostra, a
prop6sito da sociedade feudal, que se enraiza nas estruturas sociais que legitima, poderia
limitar-se a ser, a exemplo das oposi\=oes invariantes em que se exprime a rela\=ao de domina\=ao,
uma resultante necessaria do cruzamento dos dois principios de divisao atuantes em todas as
sociedades divididas em classes: a divisao entre dominantes e dominados, assim como a divisao
entre as diferentes frac;:6es que pretendem chegaradominac;:ao em nome de prindpios diferentes,
beJ1atores e oratores na sociedade feudal, empresarios e intelectuais nos dias de hoje.5
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Urn conhecimento sem conceito

Assim, por intermedio dos condicionamentos diferenciados e diferenciadores,
associados as diferentes condic;6es de existencia; por intermedio das exc1us6es e das
inc1us6es, das uni6es (casamentos, la<;08 de amizade, alianc;:as, etc.) e das divis6es
(incompatibilidades, rupturas, lutas, etc.) que se encontram na origem da estrutura social
e da efid.cia estruturante que ela exerce; por intermedio, tambem, de todas as hierarquias
e de todas as classificac;6es inscritas nos objetos (em particular, nas obras culturais), nas
institui<;:6es (por exemplo, 0 sistema escolar) ou, simplesmente, na Iinguagem; por
intermedio, final mente, de todos os julgamentos, veredictos, classifica<;:6es, chamadas a
ordem, impostos pelas institui<;:6es especialmente destinadas a tal finalidade - tais como a
familia au 0 sistema escolar - au que surgem continuamente dos encontros e interaC;6es
da existencia COillum, a ardem social se inscreve, progressivamente. nos cerebros. as
limites objetivos tarnam-se sentido dos limites. antecipa~ao pnitica dos limites objetivos
adquirida pela experiencia dos limites objetivos, sense ofone's place que leva a se excluir
- bens, pessoas, lugares, etc. - daquilo de que se e exclufdo.

o caniter proprio do sentido dos limites implica a esquecimento dos limites. Urn
dos mais importantes efeitos da correspondencia entre as divis6es reais e as principios de
divisao praticos, entre as estruturas sociais e as estruturas mentais, e, sem qualquer duvida,
o rato de que a experiencia primordial do mundo social e a da doxa, adesiio as rela<;:6es de
ordem que - par serem a fundamento inseparavel tanto do mundo real quanto do mundo
pensado - siio aceitas como evidentes. A percep<;:iio primeira do mundo social, longe de
ser urn simples reflexo meca.nico, e sempre urn ato de conhecimento que faz intervir
principios de constru~ao exteriores ao objeto construido, apreendido em seu imediatisrno,
mas que, par ser destituido do contrale de tais principios e de sua relac;ao com a ordem
real que eles reproduzem, e urn ato de desconhecimento, implicando a forma mais absoluta
de reconhecimento da ordem social. Ao implementar, a fim de apreciar a valor de sua
posi<;:iio e de suas propriedades, urn sistema de esquemas de percep<;:iio e aprecia,iio que
nada ealem da incorpora~aodas leis objetivas segundo as quais se constitui objetivarnente
seu valor, os dominados tendem a se atribuir, em primeiro lugar, a que a distribuic;ao lhes
atribui; recusando 0 que lhes e recusado ("isso nao e para n6s"), contentando-se com 0

que lhes e concedido, avaliando suas expectativas mediante suas oportunidades, definindo
se como a ordem estabelecida as define; no veredicto que proferem a seu pr6prio respeito,
reproduzindo 0 veredicto da economia sabre eles; em suma, dedicando-se, de qualquer
modo, ao que lhes e pr6prio, ta heautou, segundo a expressao de Plata-o, aceitando ser 0

que tern de ser, au seja, "modestos", "humildes" e "obscuros". Ve-se a contribuic;ao decisiva
que traz a conservac;ao da ordem social a que Durkheim designava par "conformismo
16gico",' ou seja, a orquestra<;:iio das categorias de percep<;:iio do mundo social que, por
estarem ajustadas as divis6es da ordem estabelecida - e, par conseguinte, aos interesses
daqueles que a dominam - e par serem comuns a todos as espiritos estruturados em
conformidade com tais estruturas, se imp6em com toda a aparencia da necessidade objetiva. 7

o sistema dos esquemas classificat6rios op6e-se a urn sistema de classificac;ao baseado
em principios explicitos e explicitamente ajustados, do mesmo modo que as disposi~6es

constitutivas do gosto au do ethos, que sao suas dimens6es, se op6em a estetica au a etica.
o sensa das realidades sociais que se adquire no confranto corn uma forma particular da
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necessidade social e0 que permite agir como se fasse conhecida a estrutura do muncio social
e 0 Jugar ocupado nesta estrutura, e, ao meSilla tempo, as distancias a se ater e a manter.s

Controle pnhico cia classifica~ao que nada tern de comum com 0 contrale erudito que exige
a constru<;:ao de urn sistema de classificar;ao. a urn s6 tempo, coerente e adequado arealidade
social, a "ciencia" pdtiea das posi,aes oeupadas no espa,o social, pressupostas pela arte de
se campanar "como se cleve" com pessoas au coisas cIassificadas e classificantes (chigues
au nac, freqiient<lveis au naD, etc.), de encontrar 0 distanciamento adequado por uma especie
de Gi1culo pratico de maximum, nem perto demais ("se familiarizar"), nem longe demais
("mostrar-se distante"), de jogar com a distincia objetiva ao redobra-Ia ("manter it distineia",
"conservar suas distancias") au ao nega-la simbolicamente ("calaear-se ao alcance", "mostrar
se simples"), nao impliea de modo algum que estejamos em condi,aes de nos situarmos
explicitamente na classifica~ao (como tantas pesquisas sobre as classes sociais pedem que
se fac;a) e, menos ainda, de descrevermos, mais ou menos sistematicamente, essa classificac;ao
e enunciar seus prindpios.9 0 "julgamento de atribuic;ao" pnitico pelo qual atribuirnos a
alguem uma classe pela rnaneira como nos dirigimos a essa pessoa (e, ao mesmo tempo, nos
atribuimos uma classe) nada tern aver com uma operac;ao intelectual que implique a referenda
consciente a indicios explidtos e a implementac;ao de classes produzidas pelo e para 0 conceito.
A mesma oposi,ao classifieat6ria (rico/pobre, velho/jovem, etc.) pode ser aplieada a qualquer
ponto da distribui,ao e reproduzir todo 0 seu espa,o em qualquer urn de seus segmentos (0

senso comum bern diz que sornos sempre 0 rico ou 0 pobre de alguem, 0 superior ou 0

inferior de alguem, que estamos a direita ou aesquerda de alguern, etc. - 0 que nao condena
a urn relativismo elementar).l0 Compreende-se que seja tao facil surpreender 0 sentido pratico
do espac;o social que se encontra na origem dos julgamentos de atribuic;ao a classes; ao
servirem-se das contradic;6es dos entrevistados, em suas identificac;6es de classe, como
argurnento para negar a existencia das classes, os soci6logos limitam-se a dar testemunho
de sua total ignorancia a respeito do funcionamento desse "sentido" e, alem disso, da situac;ao
artificial ern que a fazem funcionar. De fato, que se trate de se situar no espac;o social au de
colocar ai os outros, 0 sentido do espac;o social, a semelhanc;a de todo 0 sentido pratico,
refere-se sempre a situa~ao particular em que deve orientar as praticas: dai, par exemplo, as
divergencias entre as pesquisas que estudam a representac;ao das classes em uma ddadezinha
(os "estudos de comunidades") e as que formulam questaes sobre as classes no plano da
nac;ao." Mas se, como tern sido observado frequentemente, os entrevistados nao estao de
acordo nem com relac;ao ao numero de divis6es que operam no amago do grupo considerado,
nem corn relac;ao aos limites dos "estratos" e aos criterios utilizados para defini-Ios, nao e
somente por urn efeito da imprecisao inerente as 16gicas priticas, mas tambem porque a
visao da classifiea,ao depende da posi,ao oeupada nas classifiea,aes.

Nada se encontra, portanto, mais afastado de urn ate de conhecimento, tal como 0

coneebe a tradi,ao inteleetualista, que este sentido do jogo social que - de acordo com 0

que eperfeitamente designado pela palavra "gosto", a urn s6 tempo, "faeuldade de pereeber
os sabores" e "capacidade de julgar valores esteticos" - e a necessidade social tornada
natureza, convertida ern esquemas motores e ern automatismos corporais. Tudo se passa
como se os condicionamentos sociais vinculados a uma condic;ao social tendessem a
inscrever a relac;ao com 0 mundo social em uma relac;ao duradoura e generalizada com 0

pr6prio corpo, uma maneira de posicionar 0 corpo, de apresenta-lo aos outros, de
rnovimenta-Io, de reservar-lhe urn lugar, que Ihe cia sua fisionomia social. Dirnensao
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fundamental do sentido da orienta<;:ao social, a hexis corporal e uma maneira pratica de
experimentar e exprimir 0 sentido que se tern, como se diz, de seu proprio valor social: a
rela<;:ao que se mantem com 0 mundo social e 0 lugar que a pessoa se atribui nesse mundo
nunca se declara tao bern quanta atraves do espa<;:o e do tempo que ela se sente no direito
de tomar aos outros, e, mais precisamente, 0 lugar que ocupa com seu corpo no espa~o

fisico, par uma postura e por gestos firmes ou reservados, amplos ou acanhados (de alguem
que pretenda parecer importante diz-se. de forma bern clara, que e tfespa<;:oso") e com Sua

rala no tempo, pela parte do tempo de intera<;ao de que se apropria e pela maneira, segura
ou agressiva. desenvolta ou inconsciente, de se apropriar desse tempo.12

Nao h:i melhor imagem da logica da socializa<;ao, que trata 0 corpo como lembrete, do

que esses complexos de gestos, de posturas corporais e de palavras - simples interjei<;6es ou
lugares-comuns particularmente gastos - ern que basta entrar, como ern urn personagem de
teatro, para ver ressurgir. pela virtude evocadora da mimesis corporal, urn mundo de sentimentas
e de experiencias previarnente preparados. Sobrecarregados de significa<;:6es e valores sociais,
as atos elementares da ginastica corporal e, particularmente. 0 aspecto propriamente sexual,
portanto, biologicamente pre-construido dessa ginastica, funcionam como as metAforas mais

fundamentais, capazes de evocar tada uma rela<;:ao corn 0 mundo. "altiva" ou "submissa",
"rigida" ou "flexivel", "ampla" ou "estreita", e, porconseguinte, todo urn mundo. As "escolhas"
praticas do sentido de orienta<;:ao social nao sup6em mais a representa<;ao dos posslveis do que
as "escolhas" entre os fonemas, escolhas em ato que nao pressup6em atos de escolha. 0
logocentrismo e a intelectualismo dos intelectuais, associados ao preconceito inerente aciencia
que adota como objeto a psuche, a alma, 0 psiquismo, a consciencia, as representa<;:6es, sem

falar da pretensao burguesa ao estatuto de "pessoa", impedirarn de perceber que "somas
automatas em tres quartos de nossas a<;:6es", segundo a expressao de Leibniz, e que os valores
derradeiros, como se diz, limitam-se a ser as disposi<;:6es primordiais e primitivas do corpo, as
gostos e as avers6es charnados viscerais, e em que estao depositados os interesses mais vitais
de urn grupo, ou seja, aquilo pelo qual estarnos prontas a arriscar nosso corpo e 0 dos outras.
o senso da distinc;ao, discretio que leva a separar e reunir 0 que deve ser separado e reunido,
a excluir todas as alian<;:as desiguais e todas as uni6es contra natureza, ou seja, contrarias a
classifica<;:ao comum, adiacrisis que se encontra na origem da identidade coletiva e individual,

suscita urn horror visceral e assassino, uma aversao absoluta. urn furor metafisico por tudo °
que ocupa 0 terreno bastardo de Platao, tudo 0 que val alem do entendimento, au seja, a
classifica<;:ao incorporada e que, ao questionar os prindpios da ordem sodal feita corpo e, em
particular, os principios socialmente constitufdos da divisao sexual do trabalho e da divisao do
trabalho sexual, arnea<;a a ordem mental, a titulo de desafio ao senso comum, de escandalo. 13

Atribui~oes interesseiras

o fundamento do principio de pertinencia utilizado pela percep<;ao do mundo social
e que define 0 conjunto das caracteristicas, das coisas OU pessoas, suscetlveis de serem
percebidas - como interessantes -, positiva ou negativamente, pelo conjunto daqueles
que adotam tais esquemas (outra defini<;:ao do senso comum). nada e alem do interesse
que os individuos ou grupos considerados tern em reconhecer esse tra<;:o e 0 pertencimento

do individuo em questao ao conjunto definido por esse tra<;:o: 0 interesse pelo aspecto
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percebido nunca e completamente independente do interesse em percebe-Io. Isso e bern
visivel em todas as classifica<;:oes construidas em torno de urn tra<;:o estigmatizado que,
como a oposi<;:ao comum entre os homossexuais e os heterossexuais, isolam 0 que e
interessante de todo 0 resto - ou seja, todas as outras formas de sexualidade - remetido,
assim, amonotonia do indiferente e do indiferenciado. Isso se ve ainda melhor em todos
os "julgamentos de atribui<;:ao" que sao, de fato, atos de acusa<;:ao, categoremas no sentido
original, e que, a semelhan<;:a da injuria, desejam conhecer apenas uma so ("voce nao
passa de urn.. ,") das propriedades constitutivas da idenridade social de urn individuo ou
grupo: assim, por exemplo, no homossexual casado ou no judeu convertido veem urn
judeu ou urn homossexual enrustido ou envergonhado, ou seja, de algum modo, duplamenre
judeu ou homossexual. A logica do estigma lembra que a identidade social e 0 pretexto de
uma luta em que a replica do individuo ou grupo estigmatizado e, de forma mais geral, de
qualquer sujeito social, enquanto e urn objeto potencial de categoriza<;:ao, apercep<;:ao
parcial que 0 confina em uma de suas propriedades e possivel apenas ao enfatizar, para se
definir, a melhor de suas propriedades e, de forma mais geral, ao lutar para impor 0 sistema
de classifica<;:ao mais favor<lvel a suas propriedades ou, ainda, para fornecer ao sistema de
classifica<;:ao dominante 0 conteudo mais adequado para valorizar 0 que ele tern e e.

Quem se espanra com os paradoxos surgidos da logica e do discurso comuns quando
eles aplicam suas divisoes a grandezas continuas, esquece 0 quanto pode ser paradoxal 0

fato de tratar a linguagem como puw instrumenta logico, assim como a situa<;:ao social em
que e possivel estabelecer tal rela<;:ao com a linguagem, As contradi<;:6es e os paradoxos
aos quais conduzem as classifica<;:oes da pnitica comum nao se devem, de acordo com a
cren<;:a de todos os positivismos, a uma especie de insuficiencia essencial da linguagem
comum, mas ao fata de que Esses atas socio-16gicos nao sao orientados para a busca da
coerencia logica e, diferenremente dos usos filologicos, logicos ou lingiiisticos da linguagem
- que, de fato, deveriam ser chamados escalares ja que pressup6em sempre a schol<', ou
seja, 0 lazer, 0 distanciamento com rela<;:ao aurgencia e anecessidade, aausencia de desafios
vitais e a institui<;:ao escolar que, na maior parte dos universos sociais, ea (mica entidade
que tern a possibilidade de garantir tudo isso -, obedecem alogica do preconcebido que, a
semelhan<;:a do tribunal, enfrenta acusa<;:6es e defesas, em vez de julgamenros logicos,
submetidos ao criterio exclusivo de coerencia. Sem mesmo haver necessidade de lembrar
tudo 0 que abrange a oposi<;:ao, esquecida totalmente pelos logicos e, ate mesmo, pelos
lingiiistas, entre a arte de convencer e a arte de persuadir, como nao ver que 0 uso escolar
e para 0 usa que 0 orador, advogado ou militante fazem da linguagem, algo semelhante ao
que os sistemas de classifica<;:ao do logico ou estatistico, preocupados com a coerencia e a
compatibilidade em rela<;:ao aos fatos, sao para as categoriza<;:6es e para os categoremas da
existencia cotidiana que, segundo aetimologia, se situam na logica do processo (no sentido
corrente, mas tambem no sentido de Kafka que oferece uma imagem exemplar da busca
desesperada da reapropria<;:ao de uma identidade social, por defini<;:ao, inacessivel 
enquanto limite infinito de todos os categoremas e de todas as imputa<;:6es). Qualquer
questionamento real sobre a divisao do mundo social compromete, for<;:osamente, os
interesses associados ao pertencimento ou nao-pertencimento: conforme e testemunhado
pela aten<;:ao prestada aos grupos-fronteira e, por conseguinte, estrategicos, a aristocracia
operchia que oscila entre a luta de classes e a colabora<;:ao de classe, ou os "quadros",
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categoria da estatistica burocnitica, cuja unidade nominal, e duplamente negativa, dissimula
a dispersao real nao s6 diante dos "interessados", mas tambem perante seus adversarios e
a maior parte dos observadores, 0 estabelecimento de limites entre as classes se inspira da
intenc;:ao estrategica de "proceder a contagem" ou de "se contar", de "catalogar" ou
"anexar", quando nao se trata do simples registro de urn estado juridicamente garantido
da relac;ao de forc;a entre os grupos classificados.

De fato, se deixamos de lado todos os casos em que a imposic;:ao de uma fronteira
arbitraria do tipo jurfdico (aquela que situa em 30 kg 0 peso maximo para as bagagens no
transporte aereo, ou decreta que urn veiculo com peso superior a 2.000 kg e uma
caminhonete) e suficiente para suprimir as dificuldades que surgiriam do sofisma do montao
de trigo,l4 as fronteiras, mesmo, as mais formais em aparencia, como aquelas que separam
as faixas etarias, fixam urn estado das lutas sociais, ou seja, urn estado da distribuic;:ao das
vantagens e obrigac;:6es, tais como 0 direito a tarifas especiais au a aposentadoria, e a
obrigac;ao escolar ou militar. E se sorrimos da hist6ria, relatada pot Alphonse Allais, do
pai que faz retinir 0 alarme na hora exata em que 0 filho atinge os tres anos (idade-limite
do direito de viajar gratuitamente) e porque se ve imediatamente 0 absurdo s6cio-16gico
dessa variac;:ao imaginaria tao impecavelmente l6gica quanto todas aquelas que se encontram
na origem dos paradoxos caros aos 16gicos. Os limites sao, aqui, fronteiras a serem atacadas
ou defendidas com todo 0 ardor; alem disso, sao fixadas pot sistemas de classificac;ao que
sao menos instrumentos de conhecimento do que instrumentos de poder subordinados a
func;:6es sociais e orientados, mais ou menos abertamente, para a satisfac;:ao dos interesses
de urn grupo.15

Os lugares-comuns e os sistemas de classificac;:ao constituem, assim, 0 pretexto
para desencadear lutas entre as grupos que, atraves de sua oposic;:ao, sao definidos em
suas caracteristicas par esses sistemas, alem de se oporem a tais caracterizac;:6es ao se
esforc;:arem por faze-las funcionar em seu pr6prio beneficio. Georges Duby mostra
perfeitamente como 0 modelo das tres ordens que fixa, visando eternizar pela explicitac;:ao
e pela codificac;:ao, urn estado de estrutura social, pode ser utilizado simuitanea e
sucessivamente por grupos antagonistas: em primeiro lugar, pelos bispos que 0 haviam
elaborado contra os hereticos, os monges e os cavaleiros; em seguida, pela aristocracia
contra os bispos e 0 rei; finalmente, pelo rei que, ao se constituir como sujeito absoluto
da operac;:ao de classificac;:ao, como prindpio externo e superior as classes que ele permite
engendrar (diferentemente das tres ordens, sujeitos, mas tambem objetos, juizes, mas
tambem partes), atribui urn lugar na ordem social ao conjunto dos grupos interessados
e se constitui como ponto de vista a respeito do qual nao existe ponto de vista. 16 Do
mesmo modo, seria possivel mostrar que os esquemas e os lugares-comuns que servem
para pensar as diferentes form as de dominac;:ao, a oposic;:ao entre as sexos e as faixas
etarias, assim como a oposic;:ao entre as gerac;:6es, sao tambem objeto de manipulac;:6es
semelhantes. Os "jovens" podem aceitar a definic;:ao de si pr6prios que os ancUios Ihes
prop6em e, ao tirar proveito da autorizac;:ao provis6ria _que lhes e concedida em grande
numero de sociedades ("a juventude deve seguir seu curso"), fazer 0 que lhes cabe e
Ihes convem por natureza, realizar as "virtudes pr6prias" da juventude, virtu, virilidade,
arrebatamento, etc. e ocupar-se de seus pr6prios neg6cios: a errancia belicosa para os
herdeiros nobres na Idade Media;l? 0 amor e a violencia para os jovens florentinos do
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Renascimento; e tadas as formas de arrebatamento regulado e ludico (esporte, rock,
etc.) para as adolescentes de flOSSOS dias, ern surna, deixar-se fiear em estado de
"juventude", ou seja, de irresponsabilidade, trocando a liberdade de assumir uma conduta
irresponsavel por uma remincia as responsabilidades. '8 Nas situac;:6es de crise especffica
em que a ardem das sucess6es esta ameac;:ada, as "jovens" que ja nao aceitam sef enviados
de volta a"juventude" tendem a enviar as "velhos" de volta a"velhice"; ao desejar assumir
as responsabilidades que definem os adultas - no sentido de pessoas socialmente
realizadas -, eles devem reenviar os detentores das responsabilidades para esta Dutra

forma de irresponsabilidade que define a velhice ou, melhor, a aposentadoria. A sabedoria
e a prudencia reivindicadas pelos "responsaveis" rornam-se, entao, conservadorismo,
arcaismo OU, simplesmente, irresponsabilidade senil. Os ultimos a chegar que, segundo
tadas as possibilidades, sao tambem os mais jovens do ponto de vista biol6gico, mas
que trazero em seu bojo muitas autras propriedades distintivas, correlatas das
transformac;6es das condic;6es soeiais de produc;ao dos produtores - ou seja,
principalmente, da familia e do sistema escolar -, escapam tanto mais rapidamente a
"juventude", au seja, airresponsabilidade, quanta mais prontos estiverem para romper
com as condutas irresponsaveis que lhes sao atribuidas e, ao libertarem-se dos limites
incorporados (de modo a sentirem-se, com cinqiienta anos, ainda "jovens demais" para
"pretender razoavelmente" brigar por determinada posic;ao, posto ou honra), quanta
menos hesitarem a "se ativar", a "queimar etapas" e, assim, antes da hora, determinar a
queda no passado, no ultrapassado, em suma, a morte social ("ew! acabado") de seus
predecessores. Mas, sua oportunidade de triunfar nos conflitos, a proposito dos limites
entre as idades, desencadeados quando se perde 0 senso dos limites, existe apenas se
conseguirem impor uma nova definic;ao da pessoa socialmente realizada, incluindo a1
propriedades habitualmente - ou seja, em func;ao do principio de classificac;ao vigente
vinculadas ajuventude (tais como entusiasmo, dinamismo, etc.) au propriedades capazes
de suplantar as virtudes comumente associadas ao estatuto de adulto.

Em suma, 0 que os individuos e grupos investem no sentido particular que eles
atribuem aos sistemas de classificac;ao comuns pelo uso que fazem disso einfinitamente
mais relevante que seu interesse no sentido corrente do termo, e todo 0 seu ser social,
tudo 0 que define a ideia que fazem de si pr6prios, 0 contralO primordial e tacito pelo qual
eles se definem como "nos" em relac;ao a "eles", aos "outros" e que se encontra na origem
das exclus6es ("isso nao epara nos") e inclus6es que eles operam entre as propriedades
produzidas pelo sistema de classificac;ao comum. I ' 0 fata de que os dominados, em sua
relac;ao com os dominantes, se atribuam a forc;a entendida como forc;a de trabalho e forc;a
de combate, forc;a fisica alem de moral, coragem e virilidade, nao impede os dominantes,
por urn lado, de pensar tambern essa relac;ao atraves do esquema do forte e do fraeo, mas
reduzindo a forc;a que se atribuem as dominados, como ados jovens - semelhantes, neste
aspeeto, as mulheres -, ao estado de forc;a bruta, de paixao e pulsao, forc;a cega e imprevisivel
da natureza, violencia sem razao do desejo, e, por outro, de se atribuirem a forc;a espiritual
e intelectual, autodominio que predisp6e ao controle dos outros, forc;a animica ou forc;a
do espirito que autoriza a pensar a relac;ao com os dominados, povO, mulheres ou jovens,
como se tratasse da relac;ao da alma com 0 corpo, do entendimento com a sensibilidade,
da cultura com a natureza.

.k__.A_D.is.ti.n.,.ao 4.4.3.
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A luta das classifica~oes

Na luta e por exigencias da luta eque funcionam principios de divisao, indissoluvelmente,
16gicos e socio16gicos que, ao produzirem conceitos, produzem gropos, as pr6prios grupos
que os produzem e as grupos contra as quais eles sao produzidos. a pretexto das lutas a
prop6sito do sentido do muncio social e0 poder sabre as esquemas classificatorios e as sistemas
de classificac;ao que se encontram na origem das representac;6es e, por conseguinte, da

mabiliza,aa e desmabiliza,aa das grupas: pader evacadar da enuncia,aa que faz ver de forma
diferente (e a casa, par exempla, quanda uma simples palavra, tal cama paternaJisma,
transforma tada a experiencia de uma relac;ao social) au que, ao modificar os esquemas de
percep<;:ao e aprecia<;:ao, faz ver autra coisa, autras propriedades, ate entao despercebidas au
relegadas para segundo plano (tais como as interesses comuns, ate entao, dissimulados pelas
diferen,as de etnia au na,aa); pader separadar, distin,aa, diacrisis, discretia, que faz surgir
unidades discretas da continuidade indivisfvel, a diferen,a da indiferenciada.

Eunicamente na e pela luta que os limites incorporados se tornam fronteiras com as
quais esbarramos e que devem ser deslocadas. E de fato, 0 sistema dos esquemas classificat6rios
constitui-se em sistema de classifica<;ao objetivado e institucionalizado somente ao deixar de
funcionar como senso dos limites e quando, para defende-los contra a contesta<;ao heretica, os
guardiaes da ardem estabelecida devem explicitar, sistematizar e codificar os principias de

produ<;ao dessa ordem, tanto real quanto representada, em resumo, constituir a doxa como
ortodoxia. as sistemas de classifica<;ao oficiais, por exemplo, a teoria das tres ordens, fazem de
maneira expressa e sistematica 0 que os esquemas classificatorios haviam executado de maneira
tacita e pratica: por conseguinte, os atributos, no sentido de predicados, tornam-se atribuifoes,
poderes, competencias, privilegios, prerrogativas, atribufdos ao titular de uma fun<;ao; deste
modo, a guerra deixa de ser 0 que faz 0 guerreiro, mas 0 oflicium, a fun<;ao propria, a razaa de

ser do bellator, assim justificado de existir como ele existe. A discretio classificadara fixa, a
maneira da direita, urn estada da rela,aa de far,as que ela visa etemizar pela fata da explicita,aa
e da codifica,aa. 0 principia de divisao logica e politica que ea sistema de classifica,ao so tern
existencia e efiGicia por reproduzir - sob uma forma transfigurada, na logica propriamente
simbolica das distancias diferenciais, au seja, do descontfnuo - as diferen<;as, guase sempre
graduais e contfnuas, que conferem a estrutura aordem estabelecida; mas ele nao acrescenta
sua contribui<;ao propria, ou seja, propriamente simbolica, para a manuten<;ao dessa ordem a
naa ser parque tern a pader propriamente simbolico de fazer ver e fazer acreditar que the e
atribufdo pela imposi<;ao de estruturas mentais.

as sistemas de classifica<;ao nao seriam urn pretexto de Iuta tao decisive se nao
contribufssem para a existencias das classes ao acrescentarem, aeficacia dos mecanismos
objetivos, 0 fortalecimento que lhes trazem as representa<;6es estruturadas em
conformidade com a classifica<;ao. Enquanto ato de reconhecimento da plena existencia
social, a imposi<;ao de urn nome reconhecido opera uma verdadeira transmuta<;ao da coisa
nomeada que, ao deixar de existir em estado de fato, ou seja, como exerdcio tolerado,
ilegal ou ilegitimo, torna-se uma fun~ao social, isto e, urn mandato, uma missao (Beruf),
urn encargo, urn papel, outras tantas palavras que exprimem perfeitamente a diferen<;a
entre a atividade autorizada, au seja, atribuida a urn indivfduo au grupo par uma deJega~{jo

tacita ou explicita, e a simples usurpa~ao que "cria urn estado de fato" na expectativa da
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institucionaliza~ao. No entanto, a efeito proprio das "representa~6es coletivas" que,
contrariamente ao que poderiam deixar acreditar as conota~6es durkheimianas do conceito,
pode ser 0 produto da aplica~ao do mesmo esquema de percep~ao ou de urn sisrema de
classifica~ao comurn, sem deixar de ser, entretanto, objeto de usos sociais antagonistas,
nunca e tao evidente senao quando a palavra precede a coisa e a usurpa~ao da identidade
nominal precipita a constitui~ao da identidade real, como no caso dessas associa~6es de
voluntarios que se transformam em profiss6es reconhecidas ou desses grupos de defesa
corporativos (tais como 0 dos "quadros") que, aos poucos, imp6em a represent8fao de
sua existencia e de sua unidade, tanto a seus pr6prios membros quanto aos outros grupos.

A presen~a ou ausencia de urn grupo na classifica~ao oficial depende de sua aptidao
para se fazer reconhecer, para se fazer perceber e admitir, portanto, para obter, quase
sempre depois de uma luta ardorosa, urn lugar na ordem social e, assim, escapar a existencia
bastarda das "profiss6es sem nome", de acordo com a expressao de Emile Benveniste, a
saber: 0 comercio na antiguidade - e na Idade Media - ou as atividades ilegitimas, tais
como curandeiro (outrora, chamado "empirico") e, atualmente, endireita ou prostituta.
Os grupos estao associados estreitamente as palavras que os designam: de fato, 0 poder de
impor 0 reconhecimento depende da aptidao para se mobilizar em torno de uma palavra,
"proletariado", "classe operaria", "quadros", portanto, para se apropriar de urn nome
comum e comungar em urn nome proprio e, assim, mobilizar a for~a que faz a uniao, a que
cria 0 poder unificador do nome, da paJavra de ordem.

De fato, a ordem das palavras nunca reproduz estritamente a ordem das coisas. E,
na independencia relativa da estrutura do sistema das palavras classificantes e classificadas
- no interior do qual se define 0 valor dislinto de cada eliqueta particular -, em rela~ao it
estrutura da distribui~ao do capital e, mais precisamente, na defasagem (que resulta, em
parte, da inercia propria aos sistemas de classifica~ao como institui~6es quase juridicas
que sancionam urn estado da rela~ao de for~as) entre a mudan~a dos cargos, associada it
mudan~a do aparelho de produ~ao, e a mudan~a dos diplomas, e que reside 0 principio
das estrategias simb6licas que visam explorar as discordancias entre 0 nominal e 0 real,
apropriar-se das palavras para ter as coisas designadas por elas, ou das coisas, na expectativa
de obter as palavras que as sancionam; exercer as fun~6es sem ter os diplomas para faze
10 (trata-se dos "substitutos") a fim de se dotar, assim, dos diplomas para reivindicar os
diplomas legitimos ou, ao contrario, renunciar as retribui~6es materiais associadas a
diplomas desvalorizados para evitar perder as vantagens simb6licas proporcionadas por
etiquetas mais prestigiosas ou, no minimo, mais imprecisas, menos brutalmente
classificantes e, por conseguinte, mais manipulaveis; pedir de emprestimo a fim de ser
designada a mais favoravel das marcas disponiveis, avan~ando se necessario for ate as
limites da impostura - a semelhan~a dos oleiros que se dizem artesaos de arte ou os
tecnicos que pretendem ser engenheiros - ou inventar, para se demarcar, novas designa~6es,

tais como os cinesiterapeutas que, par essa nova marca, esperam distinguir-se dos simples
massagistas e ficarem mais pr6ximos dos medicos. Outras tantas estrategias que, a exemplo
de todos os processos de concorrencia, conida de persegui~ao visando garantir a constancia
das distancias distintivas, tern 0 efeito de facilitar uma constante infla~ao nominal, freada,
todavia, pela inercia das taxinomias institucionalizadas - conven~6es coletivas, grade dos
salarios, etc. - as quais estao associadas garantias juridicas. As negocia~6es entre grupos
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de interesses antagonistas, mediante as quais se estabelecem as convenc;:oes coletivas, e
que, indissoluvelmente, incidem sobre as tarefas inscritas no cargo, sobre as propriedades
exigidas de seus ocupantes - par exemplo, os diplomas - e sobre as remunerayoes materiais
e simb6licas (0 nome) correspondentes, tern a virtude de lembrar, pela encenayao
institucionalizada que elas elaboram a esse respeito, as lutas incessantes a prop6sito das
classificac;:oes que contribuem para produzir as classes, apesar de serem 0 produto das
lutas entre as dasses e dependerem das reia,6es de for,a estabeleddas entre elas.

Realidade da representa~ao e representa~ao da realidade

Os sujeitos classificantes que classificam as propriedades e as pniticas dos outros, ou
as deles proprios, sao tambem objetos dassificiveis que se dassificam (perante as outros),
apropriando-se das priticas e propriedades ja dassificadas (tais como vulgares au distintas,
elevadas au baixas, pesadas au leves, etc., au seja, em ultima analise, populares au burguesas)
segundo sua repartiyao provavel entre gropos, eles proprios classificados; as mais classificantes
e as mais bern classificadas dessas propriedades sao, evidentemente, aquelas que sao
expressamente designadas para funcionar como sinais de distinrao ou marcas de infamia,
estigmas, e, sobretudo, os nomes e diplomas que exprimem 0 pertencimento as classes, cuja
interseyao define, em determinado momento, a identidade social, nome da nayao, de regHio,
de etnia au de familia, nome de profissao, diploma escolar, titulos honorificos, etc. Aqueles
que classificam au se classificam, ao classificarem au se apropriarem das praticas ou
propriedades dassificadas e dassificantes, nao podem ignorar que, atraves dos objetos au
praticas distintivos em que se exprimem seus "poderes" e que, par serem apropriados por
dasses e apropriados a dasses, dassificam aqueles que se apropriam desses objetos au
praticas, se classificam perante outros sujeitos classificantes (mas tambem classificaveis,
assim como seus julgamentos), providos de esquemas dassificatorios amilogos aqueles que
lhes permitem antecipar, mais ou menos adequadamente, sua propria classificayao.

as sujeitos sociais compreendem 0 mundo social que os compreende. Isso significa
que, para caracteriza-Ios, e impossivel se limitar as propriedades materiais que, a come~ar

pelo corpo, se deixam enumerar e avaliar como qualquer outro objeto do mundo fisico. De
fato, nenhuma dessas propriedades, seja 0 tamanho ou 0 volume do corpo ou a superficie
das propriedades fundiarias au imobiliarias que, percebidas e apredadas, par referenda a
outras propriedades da mesma dasse, par agentes equipados com esquemas de percep,ao e
apreciayao socialmente constituidos, nao funcionam como propriedades simb6licas. Isso
implica que se deve superar a oposiyao entre uma "fisica social" que, equipada com urn usa
objetivista da estatistica, estabelecesse distribuir6es (no sentido estatistico e, tambem,
economico), expressoes quantificadas da repartic;:ao entre urn grande numero de individuos
em concorrencia para a apropriayao de uma quantidade finita de energia social apreendida
atraves de "indicadores objetivos", e uma "semiologia social" que estivesse empenhada em
decifrar significa~6es e revelar operay6es cognitivas pelas quais os agentes as produzem e
decifram; entre a ambi,ao de ter acesso a uma "realidade" objetiva "independente das
consciencias e vontades individuais", ao prec;:o de uma ruptura com as representac;:oes comuns
do mundo sodal ("as pre-no,6es" durkheimianas) e dar origem a "leis" au seja, rela,6es
significativas, mas no sentido de nao aleat6rias, entre distribuic;:6es, eo esforc;:o para apreender,
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em vez da "realidade", as representac;6es que as agentes formam a seu respeito e que fazem
a "realidade" inteira de um mundo social concebido "como representac;ao e vontade".

Em suma, a ciencia social nao tem de escolher entre essa forma propria cia fisica
social, representada por Durkheim - que esta de acordo com a semialogia social para
admitir que s6 se pode conhecer a "realidade" com a condic;ao de utilizar instrumentos
16gicos de classifica,ao _,20 e a semiologia idealista que, ao adotar 0 objeto de elaborar
"urn relat6rio dos relat6rios", como afirma Garfinkel, nada pode fazer alem de registrar os
registros de urn mundo social que se limitaria a ser, no termo do processo, 0 produto das
estruturas mentais, ou seja, lingiiisticas. Trata-se de introduzir na ciencia da raridade e da
concorrencia para os bens raros, 0 conhecimento pnitico de que se dotam os agentes ao
produzirem, com base em sua experiencia das distribuic;6es, por sua vez, dependente de
sua posic;ao nas distribuic;6es, divis6es e classificac;6es que nao sao menos objetivas que as
dos balan,os contibeis da fisica social. Em outras palavras, trata-se de superar a oposi,ao
entre as teorias objetivistas que identificam as classes sociais - mas tambem, as classes
sexuais au as faixas etarias - com grupos discretos, simples populac;6es suscetiveis de
enumeraC;ao e separadas por fronteiras objetivamente inscritas na realidade, e as teorias
subjetivistas (ou, se quisermos, marginalistas) que reduzem a "ordem social" a uma especie
de classifica,ao coletiva obtida pela agrega,ao das classifica,6es individuais ou, mais
precisamente, das estrategias individuais, classificadas e classifieantes, pelas quais as
agentes se classificam e classificam os outros. 2 !

Basta ter em mente que as bens se convertem em sinais distintivos, que podem ser
sinais de distin,ao, mas tambem de vulgaridade, ao serem percebidos relacionalmente,
para verificar que a representar;ao que as individuos e os grupos exibem inevitavelmente
atraves de suas priticas e prapriedades faz parte integrante de sua realidade social. Uma
classe e definida tanto par seu ser-percebido, quanto por seu ser, por seu consumo - que
nao tem necessidade de ser ostensivo para ser simb6lico - quanta par sua posic;ao nas
rela,6es de pradu,ao (mesmo que seja verdade que esta posi,ao comanda aquele consumo).
A visao berkelianista - ou seja, pequeno-burguesa - que reduz a ser social ao ser pereebido,
ao parecer, e que, por esquecer que nao tern necessidade de dar representa,6es (teatrais)
para ser objeto de representa,6es (mentais), reduz 0 mundo social it agrega,ao das
representa,6es (mentais) que os diferentes grupos se fazem das representa,6es (teatrais)
oferecidas pelos outros grupos, tem 0 merito de lembrar a autonomia relativa da 16gica
das representac;6es simb6licas em relac;ao aos determinantes materiais da condic;ao: as
lutas das classificac;6es, individuais ou coletivas, que visam transformar as categorias de
apercepC;ao e apreciac;ao do mundo social e, par conseguinte, a mundo social, constituem
uma dimensao esquecida da luta de classes. No entanto, basta ter em mente que os
esquemas classificat6rios que se encontram na origem da relac;ao pratica estabelecida pelos
agentes com sua condic;ao, assim como da representac;ao que eles podem ter a seu respeito
sao, por sua vez, 0 produto dessa condic;ao para verificar os limites dessa autonomia: a
posic;ao na luta pelas classificac;6es depende da posic;ao na estrutura das classes; e os sujeitos
sociais - a comec;ar pelos intelectuais que nao sao as mais bern posicionados para pensar
o que define os limites de seu pensamento a respeito do mundo social, ou seja, a ilusao da
ausencia de limites - nunea tern menos chances de superar "os timites de seu cerebro" do
que na representac;ao que fazem e se fazem de sua posic;ao, que define esses limites.
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Post·seriptum

Elementos para uma eritica "vulgar"
das eriticas "puras"

Alguem, talvez, ja tenha questionado 0 motivo pelo qual, em urn texta dedicado ao

gasto e aarte, nunca tenha sido feita apelo atradi~ao da estetica filos6fica au literaria. E,
certamente, tera chegado aconc1usao de que se trata de uma recusa deliberada.

Nao ha duvida, com efeito, de que a estetica erudita - nao s6 a que esta envoIvida
em estado pnitico nas ohras legitimas, mas tambem a que se exprime nos escritos que
visam explicita-la e coloca-la em forma - constitui-se fundamentalrnente, para aleffi das
variantes, contra tudo 0 que parle ser adquirido por esta pesquisa, au seja, a indivisibiJidade
do gasto, a unidade dos gOBtos mais "pures" e mais depurados, mais sublimes e mais
sublimados, aleffi dos gostos mais "irnpuros" e mais "grosseiros", mais comuns e mais

primitivos. Inversamente, tal postura significa que, antes de mais nada, esta pesquisa
exigia a renuncia, por uma especie de amnesia deliberada, a todo 0 corpus de discursos
cultos sobre a cultura e, por conseguinte, nao s6 aos lucros que proporciona a exibiyao dos
sinais de reconhecimento (e que se fazem lembrar, pelo menos, atraves dos custos
implicados unicamente pela omissao), mas tambem aos lucros mais intimos do deleite
letrado, aqueles invocados por Proust ao indicar 0 que the custou a visao lucida dos prazeres
da leitura: "Foi com minhas mais caras impress6es esteticas que desejei lutar aqui,
procurando levar a sinceridade intelectual ate seus ultimos e mais crueis limites".1 (Sem a
possibilidade de dissimular a si mesmo que os prazeres da "visao lucida" podem representar

a forma mais "pura" e mais requintada, ainda que, muitas vezes, mon6tona, do deleite).
E se convern autorizar 0 retorno do recalcado, uma vez produzida a verdade do

gosto contra a qual se construiu, par urn imenso recalcamento, toda a estetica legitima,
nao e somente para submeter as verdades adquiridas a urn derradeiro teste (que nao
corresponde, de modo algum, a urn enfrentamento contra as teorias rivais), mas tambern
e, sobretudo, para evitar que, por urn efeito bastante comum de desdobramento, a ausencia
de confronto direto permita a coexistencia pacifica de dois discursos, em dois universos
de pensamento e discurso cuidadosamente separados.

A aversao pelo fadl

o gosto "puro" e a estetica que lhe serve de teoria encontram sua origem na rejeiyao
do gosto "impuro" e da aisthesis, forma simples e primitiva do prazer senslvel reduzido a
urn prazer dos sentidos, asemelhan,a do que Kant designa por "gosto da lingua, do palata
e da boca", abandono a SenSayaO imediata que, em outra ordem, assume a figura da
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negligeneia. Correndo 0 risco de parecer adaptar-se aos "efeitos faceis" estigmatizados
pelo "gosro puro", seria possivel mostrar que toda a linguagem da estetica esta confinada
em uma rejei,iio de prindpio do £iicil, entendido em todos os sentidos atribuidos a esta
palavra pela etica e estetiea burguesas;2 que 0 "gosto puro", puramente negativo em SUa
essencia, tern por principio a aversao, freqiientemente designada como visceral ("faz
adoecer" e "provoca vamitos"), por tudo 0 que e "faeil", como se diz de uma musica ou de
urn efeito estilfstico, assim como de uma mulher ou de seus costumes. A rejeic;:ao do que
e facH no sentido de simples, portanto, sem profundidade, e "barato", ja que sua decifra,iio
e camoda e pouco "dispendiosa" do ponto de vista cultural, conduz naturalmente arejeic;:ao
do que e faeil no sentido etieo e estetieo, de tudo 0 que oferece prazeres imediatamente
acessiveis e, por conseguinte, desacreditados como "infantis" ou "primitivos" (por oposic;:ao
aos prazeres adiados da arte legitima). Fala-se, assim, de "efeitos faceis" para caracterizar,
por exemplo, a elegancia urn tanto espalhafatosa de certo estHo jornalistico ou 0 encanto
urn pouco demasiadamente insistente e previsivel da musica chamada "ligeira" (palavra
cujas conotac;:6es abrangem, praticamente, as de "facil") ou de certas execuc;:6es da musica
classica, de modo que determinado critico possa denunciar, por exemplo, a "sensualidade
vulgar" ou "0 orientalismo de bazar" que transforma a interpreta,iio da dan,a dos sete
veus da Salome de Richard Strauss em "uma mlisica de cafe-concerto". De acordo com as
palavras utilizadas para denuncia-Ias, "facil" ou "ligeiro", e claro, mas tambem "frivolo",
"rutH", "espalhafatoso", I'superficial", "sedutor" (traduzido, em ingles, pelo termo mais
distinto, meretricious) ou, no registro das satisfac;:6es orais, "xaroposo", Iladocicado",
"insosso", "enjoativo", as obras "vulgares" nao sao somente uma especie de insulto ao
requinte dos requintados, uma maneira de ofensa ao publico "dificil" que niio entende
que the ofere,am coisas "faceis" (a respeito dos artistas e, em particular, dos chefes de
orquestra, costuma-se dizer que eles se respeitam e respeitam seu publico); tais obras
suscitam 0 mal-estar e a aversao ao adotarem metodos de seduc;:ao, habitualmente,
denunciados como "baixos", "degradantes", "aviltantes", que incutem no espectador 0

sentirnento de ser tratado como qualquer urn, que se pode seduzir com atrativos de
pacotilha, convidando-o a regredirpara as formas mais primitivas e elementares do prazer,
quer se trate das satisfa,6es passivas do gosto infantH pelos liquidos doces e ado,ados
(evocados pelo termo "xaroposo") ou das gratifica,6es quase animalescas do desejo sexual.'
Seria possivel evocar 0 preconceito platonico incansavelmente reafirmado, em favor dos
sentidos "nobres", a visao e a audic;:ao, ou 0 privilegio atribuido por Kant aforma, mais
pura, em detrimento da cor e de sua seduc;:ao quase carnal. Mas nos contentarernos com
urn texto realmente exemplar ern que, ao estabelecer entre IIbelo" e "lindo" uma oposic;:ao
perfeitamente identica aquela proposta por Kant, em Critique du jugement, entre "prazer"
e "fruic;:ao", "bela" e "agradavel", 110 que agrada" e "0 que da prazer", Schopenhauer, por
urn lado, define 0 "lindo" como "0 que estimula a vontade, oferecendo-lhe diretamente 0

que a lisonjeia", como a que "faz 0 contempJadorperder 0 estado de intui~aopura, necessaria
a intui,iio do belo", 0 que"seduz infalivelmente a vontade pela visiio dos objetos que a
lisonjeiam imediatamente" e, por outro, coisa significativa, reline na mesma condenac;:ao
as duas forrnas de satisfac;:ao, oral e sexual, contra as quais entende constituir a satisfac;:ao
reconhecida como propriarnente estetica: "A forma inferior do 'lindo' encontra-se, diz ele,
nos quadros de interior dos pintores holandeses quando eles tern a extravagancia de nos
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representar comestiveis, verdadeiros trompe-foil que nao podem deixar de nos excitar a
apetite; a vontade encontra-se, par isso mesmo, estimulada e, deste modo, p6e urn firn a
toda contempla<;iio estetica do objeto. Que se pinte frutas e suportavel, desde que a fruta
apare~a como a conseqiiencia da flor, como urn produto da natureza, belo por sua cor, bela
par sua forma, e que nao sejamos de modo algum for~ados a sonhar efetivamente Corn
suas propriedades comestiveis; mas, infeliz mente, leva-se muitas vezes a busca da
semelhan~a e da Busao ate representar iguarias servidas e arranjadas, tais como ostras,
arenques, lagostas, torradas com manteiga, cerveja, vinhos e assim par diante: isso e
absolutamente inadmissivel. Na pintura historica e na escultura, 0 linda se traduz pelos
nus cuja atitude e desnudamento, acrescidos amaneira geral pela qual sao representados,
tendem a excitar a lubricidade dos espectadores: a contempla~ao estetica cessa
imediatamente; 0 trabalho do autor foi contrario afinalidade da arte".'

Como afirma muitissimo bern Schopenhauer, neste aspecto, muito proximo de Kant;
e de todas as esteticas em que se exprime, sob uma forma racionalizada, a ethos da fral;ao
dominada da classe dominante, 0 lindo que reduz "0 puro sujeito cognoscente", "liberado
da subjetividade e de seus desejos impuros", a urn "sujeito voluntario, submetido a todas
as necessidades e servid6es", exerce uma verdadeira violencia sobre 0 espectador: indecente,
exibicionista, ele se introduz e se imp6e, arrastando 0 corpo por seu dtmo, que esta em
afinidade com os ritmos corporais, cativando 0 espirito pela aparencia enganosa de suas
intrigas, suspenses e surpresas, impondo-lhe uma participa~aoreal completamente opasta
ao "distanciamento" e ao "desinteresse" do gosto puro.6

Nada op6e mais radicalmente os espetaculos populares - desde 0 Guignol ate a
partida de futebol, passando pelo catch au circo, ou, ate mesmo, 0 cinema de bairro de
outrara - aos espetaculos burgueses que a forma da participal;ao do publico: em
determinado caso, constante, manifesta (berres, assovios), as vezes, direta (0 individuo
invade 0 terreno de jogo), ela e, em outros casos, descontfnua, distante, altamente
ritualizada, com aplausos, inclusive, gritos de entusiasmo obrigat6rios, no final OU, ate
mesmo, perfeitamente silenciosa (por ocasiao dos concertos nas igrejas). 0 jazz embaralha
essa oposil;ao apenas em aparencia: espetaculo burgues que imita 0 espetacula popular,
ele reduz as sinais de participac;ao (estalido dos dedos ou marcal;ao de ritma com os pes)
ao esboc;o silencioso do gesto (pelo menos, no free jazz).

o"gosto pela reflexao" e 0 "gosto pelos sentidos"

o gosto puro rejeita exatamente a violencia a que se submete 0 espectador popular
(pensa-se na descri<;iio que Adorno f.z d.s music.s popul.res e de seus efeitos); ele
reivindica 0 respeito, 0 distanciamento que permite manter adistancia. Sua expectativa e
a de que a obra de arte, finalidade sem outro fim alem de si mesma, trate 0 espectador em
conformidade com 0 imperativo kantiano, ou seja, como urn fim e nao como urn meio.
Assim, 0 principio do gosto pure n.d. e alem de um. rejei<;ii07 ou, melhor .ind., de uma
aversao: aversao pelos abjetos que imp6em a frui~ao, assim como aversao pelo gasto
grosseiro e vulgar que se compraz com essa fruic;ao impasta. "A (mica especie de feiura
que, representada segundo a natureza, elimina qualquer satisfa~aa estetica e, por
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conseguinte, a beleza artistica, e a que provoca aversao. De fato, como nessa sensa~ao singular
que se baseia apenas na imagina~ao, 0 objeto e representado, de algum modo, como se ele se
impusesse afrui~ao quando, aflnal, oferecernos-lhe uma forte resistencia, a representa~ao

artistica ja nao se distingue, na nossa sensa~ao, da natureza desse objeto, de modo que ela
nao pode ser considerada bela".8 A aversao e a experiencia paradoxa! da frui<;:ao extorquida
pela violencia, ou seja, da fruiC;iio que provoea horror. Este horror, ignorado par aqueles que
se abandonam it sensac;iio, resulta, fundamentalmente, da abolic;iio da distaneia, em que se
aflrma a liberdade, entre a representa~ao e a coisa representada, em suma, da aJiena~ao, da
perda do sujeito no objeto, da submissiio imediata ao presente imediato, determinada pela
violencia subjugadora do "agradivel". Assim, por oposiC;iio it inelinac;iio suseitada pelo
"agradivel" que, comum aos animais e aos homens, diferentemente da beleza (p. 47), e
propicio a seduzir "aqueles que se preoeupam apenas com a fruiC;iio" (p. 44, 46, 97) e "convem
imediatamente aos sentidos" - enquanto "desagrada mediatamente" it raziio (p. 45) -,' 0

"gosto puro" (p. 64, 66), "gosto pela reflexiio" (p. 51) que se opoe ao "gosto dos sentidos",
assim como "os atrativos" a"forma" (p. 59, 60), deve excluir 0 interesse e nao "dar nenhuma
importancia it existeneia da coisa" (p. 43).10

o objeto que "se impoe it fruiC;iio", tanto pela imagem quanto na realidade, em carne
e 0550, neutraliza a resistencia etica, assim como a neutraliza~ao estetica: em suma, ele
elimina 0 poder de distaneia da representac;iio, a liberdade propriamente humana de eoloear
em suspense a adesao imediata, animalesca, ao sensivel e de rejeitar a submissao ao pure
afeto, it simples aisthesis. Duplo desafio it liberdade, it humanidade, it cultura, enquanto
antinatureza, a aversao e, portanto, a experiencia ambivalente da horrivel sedu~ao do
repugnante e da frui~ao, que opera uma especie de redu~ao universal aanimalidade, a
corporeidade, ao ventre e ao sexo, ou seja, ao que e comurn, portanto, vulgar, abolindo toda
diferen~a entre aqueles que resistem com todas as suas for~as e aqueles que se comprazem
no prazer, que usufruem da frui<;:ao: "Sob 0 termo 'comum' - nao s6 no nosso idioma que,
neste aspecto, oferece uma verdadeira ambigiiidade, mas tambem em outros idiomas -,
entendemos 0 que e vulgar (das Vulgare), 0 que se encontra por toda parte; alem disso,
possui-Io niio e urn merito, nem urn privilegio" (p. 121-122). A natureza entendida como
sensibilidade torna igual, mas pelo nivel mais baixo (esse eja 0 "nivelamento" detestado
pelos heideggerianos). Aristoteles havia ensinado que as coisas diferentes se difereneiam
naquele aspecto em que elas se assemelham, ou seja, em urn caractere comum: com horror,
a aversao descobre a animalidade comum sobre e contra a qual se constr6i a distin~ao moraL

"Consideramos grasseira e sem nobreza 0 modo de pensamento daqueles que nao
tern 0 sentimemo da natureza bela (...) e se contentam, amesa ou perto da garrafa, em
usufruir das simples sensa~6es dos sentidos" (p. 130). EKant enuncia, alhures, da maneira
mais direta possivel, 0 fundamento social cia oposic;:ao entre 0 "gosto pela reflexao" e 0

"gosto dos sentidos": "0 instinto, enquanto voz de Deus, aqual obedecem todos os animais,
deveria ser, antes de mais nada, °unico guia a conduzir nossa nova criatura. Permitir-Ihe
ia certas coisas para sua alimenta<;:ao, proibindo-Ihe algumas outras. Mas nao enecessario
admitir urn instinto particular, desaparecido atualmente, para esse uso; 0 semido do odor
poderia ser suficiente por seu paremesco com 0 6rgao do gosto, assim como a afinidade
bern conhecida deste ultimo com 0 aparelho digestivo; assim, 0 homem tinha, de algum
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modo, 0 poder de pressentir a inocuidade au nocividade dos alimentos para consuma,

ainda haje, e possivel ver exemplos disso. E, inclusive, pode-se admitir que esse sentido

tivesse sido tao apurado no primeiro casal do que na atualidade. Com efeita, trata-se de

urn fata bern conhecido que existe uma diferen~a consideravel na for~a das percep~{jes,

entre as homens preocupados apenas com seus sentidos e aqueles que, ocupados tambem

com seus pensamentos, conseguem por isso mesmo desviar-se de suas sensac;6es" (E.

Kant, "Conjectures", op. cit., p. 113). Reconhece-se, aqui, 0 mecanismo ideol6gico que

consiste em descrever, como momentos de uma evolw;ao (neste caso, 0 progresso da

natureza em direc;ao acultura), os termos da oposic;ao estabelecida entre as classes sociais.

Assim, embora continue a recusar ao gosto tudo 0 que poderia assemelhar-se a
uma genese empIrica, psicol6gica e, sobretudo, social (ver, por exemplo, p. 37, 96), servindo
se sernpre do corte magico entre 0 transcendental e 0 ernpirico, II a teoria do gosto puro

encontra seu fundamento, como etesternunhado pela oposi~aoestabelecida por ela entre

o agradavel (que "nao torna culto" e limita-se a ser uma frui,ao, cf. p. 97) e a cultura" ou,
ainda, as alus6es aaprendizagem e aeducabilidade do gosto, 13 na empiria de uma relac;ao

social: a antitese entre a cultura e 0 prazer corporal (ou, se quisermos, a natureza) enraiza

se na opasic;ao entre a burguesia cultal4 e a pavo, lugar fantasmcitico da natureza inculta,

da barbarie entregue apura fruic;ao: ''Ao misturar os atrativos e as emo~6es asatisfac;ao, a

gosto esempre barbara; ainda mais, se faz disso a medida de seu assentimento" (p. 59).

Se avanc;armos ate as ultimas canseqiiencias de uma estetica que, segundo a l6gica

de Essai sur les grandeurs negatives, deve avaliar a virtude pela amplitude dos vicios

superados e 0 gosto puro pela intensidade da pulsao denegada e da vulgaridade vencida,

devemos reconhecer a arte mais realizada nas obras que levam, ao mais elevado grau de

tensao, a antitese da barbirie civilizada, do impulso reprimido, da grosseria sublimada:

esse e 0 caso, atualmente, de Mahler que impeiiu, mais longe que qualquer outro, 0 jogo

perigoso com a condescendencia e com todas as formas de recuperac;ao erudita das "artes

populares" ou, ate mesmo, do estilo empolado; ou, em outras epocas, Beethoven, cuja

grandeza reconhecida se avalia pela grandeza negativa das violencias, exorbitancias e

excessos, muitas vezes celebrados pela hagiografia, que tiveram de ser superados pela

ascese artistica, especie de trabalho do luto. Enquanta condic;ao da experiencia do prazer

"pure", a inibic;ao do prazer imediatamente acessivel pode tomar-se, por sua vez, fonte de

prazer; assim, 0 requinte leva a cultivar, por si mesmo, 0 "prazer preliminar", mencionado

par Freud, a adiar cada vez mais a resoluc;ao da tensao, a aumentar, por exemplo, a distancia

entre a acorde dissonante e sua resoluc;ao completa ou conforme as normas. De modo que

a forma mais "pura" do prazer do esteta, a aisthesisdepurada, sublimada, denegada, poderia

assim consistir, paradoxalmente, em uma ascese, askesis, uma tensao provocada e

alimentada, isto e, exatamente 0 comrcirio da aisthesis primaria e primitiva.

Prazer ascetico, prazer futH que traz em seu bojo a renuncia ao prazer, prazer depurado

do prazer, 0 prazer puro esta predisposto a tornar-se urn sirnbolo de excelencia moral,

enquanto a obra de arte torna-se urn teste de superioridade etica, uma medida indiscutivel

da capacidade de sublima,ao que define 0 homem verdadeiramente humano: 15 0 desafio do
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discurso estetico, assim como da imposi~ao de uma definir;ao do propriamente humano que
ele visa realizar, nada e, afinal de contas, alem do monopoJio da humanidade. 16 Compete a
arte exatamente certificar a diferen~a entre homens e nao-homens: irnita~ao livre da cria~ao

natural, da natura naturans - e nao da natura naturata - pela qual 0 artista (e, por seu
intermedio, 0 espectador) afirma sua transcendencia em rela~ao a natureza naturada ao
produzir "outra natureza" (p. 140), submetida unicamente as leis de constrw;ao do genio
criador (p. 136), a experiencia artistica e 0 que mais se aproxima da experiencia divina do
intuitus originarius, percep~ao criadora que, sem reconhecer outras regras ou obriga~6es

alem das proprias (p. 133), engendra livremente seu proprio objeto. 0 mundo produzido
pela "cria~ao" artistica nao e somente "outra natureza", mas uma "contra-natureza", urn
mundo produzido a maneira da natureza, mas contra as leis comuns da natureza - as da
gravidade na danc;a, as do desejo e do prazer na pintura ou escultura, etc. - par urn ato de
sublimac;ao artistica que esta predisposto a desempenhar uma func;ao de legitimac;ao social:
a nega~ao da frui~ao inferior, grosseira, vulgar, mercenaria, venal, servil, em suma, natural,
contem a afirmac;ao da sublimidade daqueles que sabem se satisfazer com prazeres
sublimados, requintados, distintos, desinteressados, gratuitos, livres. A oposi~ao entre as
gostos naturais e os gostos opcionais introduz uma rela~ao que e a do corpo com a alma,
entre aqueles que sao apenas natureza e aqueles que, em sua capacidade para dominar sua
pr6pria natureza biol6gica, afirmam sua pretensao legitima para dominar a natureza social.
E compreende-se melhor que, de acordo com a observac;ao de Bakhtine a proposito de
Rabelais, resta a imaginac;ao popular derrubar a relac;ao que serve de fundamento a sociodiceia
estetica: ao responder ao expediente da sublimafao par uma opiniao preconcebida de redufao
ou, se quisermos, de degradafao, como ocorre com a giria, a par6dia, 0 burlesco ou acaricatura,
que coloca de ponta-cabec;a todos os "valores" em que se reconhece e se afirma a sublimidade
dos dominantes, com 0 recurso a obscenidade ou aescatologia, ela nega sistematicamente a
diferen~a, menospreza a distin~ao e, como as brincadeiras de Carnaval, reduz os prazeres
distintivos da alma as satisfa~6es comuns do ventre e do sexoY

lima rela(ao social denegada

A teoria da beleza como criac;ao absoluta do artifex deus que permite a qualquer
homem (digno desse nome) imitar 0 ato divino da criac;ao, e, sem duvida, a expressao "natural"
da ideologia profissional daqueles que apreciam se atribuir a denominac;ao de "criadores";
isso explica que, ate mesmo, fora de qualquer influencia direta, ela tenha continuado a ser
reinventada pelos artistas, desde Leonardo Da Vinci - que havia transformado 0 artista no
"senhor de todas as coisas" - ate Paul Klee com sua pretensao de criar a maneira da natureza. 18

E sem falar da rela~ao evidente que ela mantem com a antftese entre as duas formas de
prazer estetico e, por seu intermedio, com a oposi~ao entre a "elite" da cultura e as massas
barbaras, a oposi~ao estabelecida por Kant entre a "arte livre", "que agrada por si mesma" e
cujo produto e liberdade - ja que agrada por si mesma, sem inibir, de modo algum, 0 espectadar
_,19 e a "arte mercenaria", atividade submissa e servil que, "atraente unicamente por seu
efeito (0 salario), pode ser imposta pela forc;a" (p. 131) e cujo produto, ao se impor ao
espectador com toda a violencia subjugante de seu atrativo sensivel, exprime muito
diretamente a representac;ao que Kant tern a respeito da posic;ao - na divisao do trabalho e,
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mais precisamente, na divisao do trabalho intelectual - desses intelectuais "puros" au
"autonomos" que sao, se dermos credito ao livre Le conflit des Facultes, os professores da
Faculdade de Filosofia, e, em seu limite mais depurado, os escritores e artistas. 20 A obra
Critique du jugement est. menos afastada do que possa pareeer da "Ideia de uma hist6ria
universal do ponto de vista cosmopolita" na qual se viu, acertadamente, a expressao dos
interesses sublimados da inteliigentsi. burguesa; essa burguesia inteleetual que, de .eordo
com a afirmac;ao de Norbert Elias, "retira sua auto-justificativa, em primeiro lugar, de Suas
realizac;6es intelectuais, cientificas ou artisticas",21 ocupa uma posic;ao instavel, totalmente
hom61oga it da atual inteliigentsia, no espa<;o social: "elite aos olhos do POYO", el. se eneontra
em uma "condic;ao inferior aos olhos da aristocracia da corte".22

Urn grande numero de extravagancias do texto de Kant ficam esclarecidas a partir do
momento em que se pereebe 0 desdobrarnento do segundo termo da oposi<;ao fundamental
entre 0 prazer e a fruic;ao. Neste caso, a pureza etica do prazer de cultura encontra-se definida
nao s6 contra a barbarie da fruic;ao subserviente, mas tambem contra a fruic;ao heteronomica
da Civilizac;ao: "No dominio da arte e da ciencia, somos cultos no grau mais elevado; e
somas de tal modo civilizados que nos sentimos esmagados por tudo 0 que se refere a
urbanidade e as conveniencias sociais de toda a especie. No entanto, ainda falta muito para
que sej.mos considerados j' mor.liz.dos. De fato, a ideia da moralidade pertenee ainda it
cultura; ao contrario, a aplicac;ao da ideia que leva apenas a uma aparencia de moralidade na
honra e honorabilidade exterior, constitui simplesmente a civilizapio".23 Kant lanc;a nas trevas
do "empirico", como vimos, "0 interesse acrescentado indiretamente ao belo pela inclinac;ao
social" que 0 precesso da Civilizac;ao produz, mesmo que essa "inclinac;ao requintada" par
objetos que nao prodigalizarn qualquer satisfa<;ao de frui<;ao se eneontre 0 mais pr6xima
possivel do puro prazer. A negaC;ao da natureza conduz tanto aperversao das "propens6es
superfluas", quanto amoralidade pura do prazer estetico: "Uma propriedade da razao consiste
em poder, com 0 apoio da imaginaC;ao, criar artificialmente desejos, nao s6 sern fundamentos
estabelecidos sobre urn instinto natural, mas inclusive em oposi~ao a ele; no inicio, esses
desejos facilitam, aos poucos, a eclosao de urn verdadeiro enxame de propens6es superfluas,
e a que e pior, contrarias anatureza, sob a denominac;ao de 'sensualidade"'.24 Ambigliidade
do "contra-natureza": a civilizac;ao e censurada, enquanto a cultura e aprovada. A diferenc;a
entre 0 prazer civilizado, heteronomico e exterior, e 0 prazer culto que sup6e urn "longo
esforc;o de formac;ao interior do pensamento",25 e estabelecida par Kant apenas no terreno
da etica, ou seja, dos determinantes - externos e "patoI6gicos", por urn lado, e, por outro,
puramente internos - do prazer estetico. Essa estetica pura e efetivamente a racionalizac;ao
de urn ethos: tao afastado da concupiscencia quanta da conspicuous consumption, a pure
prazer, ou seja, totalmente depurado de qualquer interesse sensivel ou sensual e, ao meSillO
tempo, perfeitamente liberado de qualquer interesse social e mundano, op6e-se tanto a
fruic;ao requintada e altruista do cortesao,26 quanto afruic;ao bruta e grosseira do povo. Nada
no conteudo dessa estetica tipicamente professoral27 poderia opor-se ao fata de que a
universalidade the seja reconhecida unicamente por seus leitores comuns, ou seja, as
professores de filosofia, ocupados demais em rechac;ar 0 historicismo e 0 sociologismo para
se aperceberem da coincidencia hist6rica e social que, neste caso entre tantos outros, encontra
se na origem de sua ilusao em relac;ao auniversalidade.28 E 0 trabalho de dar forma, necessaria
para permitir a expressao das puls6es e dos interesses sociais nos limites das censuras de
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uma forma particular de conveniencia social, so pode contribuir para facilitar tal Busao, ao
fazer, assim, que urn discurso - que constitui a arte enquanto certificatrao da distintrao etica
e estetica como diferentra social irreconhecida e reconhecida - possa ser lido como uma
expressao universal da universalidade da arte e da experiencia estetica.

Totalmente anistorica, como qualquer pensamento filosofico digno desse nome 
toda philosophia e perennis -, perfeitamente etnoeentriea porque nao adota outro datum
alem da experiencia vivida de urn homo aestheticus que e apenas 0 sujeito do discurso
estetico constituido como sujeito universal da experiencia artistica, a analise kantiana do
julgamento do gosto encontra seu prindpio real em urn conjunto de prindpios eticos que
sao a universalizatrao das disposi.;:6es associadas a uma condi~ao particular. No entanto,
convern abster-se de tratar como simples mascara formal tudo 0 que 0 discurso em forma
deve ao esfor.;:o para resolver os problemas suscitados pelas divis6es teoricas e pelas
distin~6es conceituais elaboradas nas outras Criticas e para exprimir 0 "pensamento de
Kant" de acordo com os esquemas de pensamento constitutivos do que se designa por
"pensamento kantiano" .29 Sabendo que 0 proprio prindpio da eficacia simb6lica do discurso
filosofieo reside no jogo de duas estruturas de discurso, cuja integrac;:ao e visada pelo

trabalho de dar forma, sem que esse esforc;:o seja totalmente bem-sueedido, seria ingenuo
reduzir a verdade desse duplo discurso ao discurso subjacente em que se exprime a ideologia
kantiana do belo, alias, reconstituido pela analise ao reatar a trama das anota.;:6es
embaralhadas pelas interferencias das estruturas. No proprio Kant e em seus leitores, as
categorias sociais do julgamento estetico funcionam apenas sob a forma de categorias
altamente sublimadas, tais como as oposi.;:6es entre beleza e atrativo, prazer e frui.;:ao ou
cultura e civiliza.;:ao - especie de eufemismos que, fora de qualquer inten\ao consciente de
dissimula.;:ao, permitem exprimir e experimentar oposiy6es sociais sob uma forma que
esteja em conformidade com as normas de expressao de urn campo espedfico. a oculto,
ou seja, a dupla relac;:ao social- com a corte (espac;:o da civiliza,iio oposta acultural e com
o povo (espac;:o da natureza e da sensibilidade) - esta, ao mesmo tempo, presente e ausente.
Ele apresenta-se, no texto. sob especies tais que e possivel, com toda a boa fe, deixar de
ve-Io ali; alem disso, a leitura ingenuamente redutora. que limitasse 0 texto de Kant a
relayao social que nele se dissimula e transfigura, seria tao falsa quanto a leitura comum
que viesse a reduzi-Io averdade fenomenal em que ele s6 se desvela ao ocultar-se.

Parer(ja e paralipomena
A maneira mais decisiva de manifestar os mecanismos sociais que conduzem a

denegac;:ao dos verdadeiros principios do julgamento do gosto - e asua re-denegac;:ao em
todas as leituras em conformidade com as normas - e, certamente. aquela que permite
ve-los em a.;:ao em urn ,comentario destinado (pelo menos, na aparencia) a manifesta
los, ou seja, na leitura de Critique du jugement proposta por Jacques Derrida30; alem
disso, apesar de revelar - mediante uma transgressao das regras mais formais do
comentario ortodoxo - alguns dos pressupostos oeultos da filosofia kantiana do
julgamento do gosto, ela permanece submissa as censuras da leitura pura. Derrida ve
perfeitamente 0 seguinte: 0 que esta em jogo e a opositrao entre 0 "prazer", legitimo, e
a "fruiyao" ou, a parte objecti, entre as artes agradaveis, que seduzem pelo "atrativo" do
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conteudo sensivel, e as Belas-Artes, que oferecern 0 prazer sem frui~ao; sem estabelecer
explicitamente 0 vinculo com a oposic;:ao precedente, ele percebe, tambem, a antitese
entre os gostos grosseiros de quem"se contenta, amesa ou segurando uma garrafa, em
usufruir simples sensac;:6es dos sentidos", entre "a oralidade consumidora" como "gosto
interesseiro" e 0 gosto puro; ele indica que a aversao e, talvez, a verdadeira origem do
gosto puro pelo fato de "abolir a distancia representativa" e, ao impelir irresistivelmente
ao consumo, elimina a liberdade que se afirma na suspensao da adesao imediata ao
sensivel e na neutralizac;:ao do afeto, ou seja, no IIdesinteresse" como falta de interesse
pela existencia ou pela nao-existencia da coisa representada. E, sem duvida, apesar de
evitar faze-Io explicitamente, epossivel relacionar todas as oposic;:6es precedentes - que
dizem respeito arelac;:ao do consumidor com a obra de arte ~ com a ultima das oposic;:6es
apresentadas, au seja, aquela estabelecida par Kant, na ordem da pradu,ao, entte a
"arte livre" que implementa 0 livre arbftrio, e a "arte mercemiria" que troca 0 valor de
seu trabalho por urn salario. E6bvio que semelhante transcric;:ao, que acaba por condensar
e comprimir, estabelecendo assim paralelismos excluidos do original, alem de que, ao
instituir uma "ordem das razoes", praduz encadeamentos somente sugeridos e, sobretudo,
confete a todo a praposito a aspecto de uma demonstra,ao orientada par urn desafio
que coloca em jogo a verdade, constitui uma transformac;:ao ou uma deformac;:ao, no
sentido forte: a tentativa de resumir urn discurso que, como 0 testemunho a atenc;:ao
prestada aescrita e apagina,ao, ea praduto da iOlen,ao de dar forma e, de antemao,
rejeita como "sumario" e IIredutor" qualquer sumario visando separar 0 conteudo da
forma, a reduzir 0 texto a sua mais simples expressao, a apresenta-Io da forma mais
resumida possivel, consiste, com efeito, em negar a intenc;:ao mais fundamental da obra
e, por uma especie de reduc;:ao transcendental que Cfitica alguma jamais sonhou em
operar, fazer a epoche de tudo isso por meio de que 0 texto filos6fico afirma sua existencia
enquanto texto filos6fico, ou seja, seu "desinteresse", sua liberdade e, por conseguinte,
sua verticalidade, sua distinc;:ao, sua distancia em relac;:ao a todos os discursos "vulgares" .
No entanto, a jogo supremamente erudito jogado par Jacques Derrida sup6e a lucidez
na adesao ao jogo: IITrata-se do prazer. De pensar 0 prazer puro, 0 ser-prazer do prazer.
Partida do prazer, a terceira Crftica foi escrita para ele e para ele deve ser lida. Prazer urn
tanto arido - sem conceito, nem fruic;:ao - prazer urn tanto estrito, mas aprende-se ai
uma vez mais que nao existe prazer sem estritura. Se me deixo conduzir pelo prazer,
reconhec;:o e, ao mesmo tempo, afasto uma injunc;:ao. Eu a sigo: 0 enigma do prazer
coloca 0 livro inteiro em movimento. Eu a seduzo: ao tratar a terceira Critica como uma
obra de arte ou urn lindo objeto - esse nao era, afinal, seu destino - procedo como se a
existencia do livro fosse indiferente para mim (0 que, explica-nos Kant, e exigido por
qualquer experiencia estetica) e pudesse ser considerada com urn imperdoavel
desapego".31 Assim, Derrida diz-nos a verdade de seu texto e de sua leitura (caso particular
da experiencia do prazer puro) como se implicasse a epochede qualquer tese de existencia
ou, mais simplesmente, a indiferenc;:a aexistencia do objeto considerado, mas em urn
texto que implica essa epoche e essa indiferen,a: forma exemplar de denegac;iio - nos
(nos) dizemos a verdade, mas de tal modo que (para nos) nao a dizemos - que define a
verdade objetiva do texto filos6fico em seu uso social, conferindo a esse texto uma
aceitabilidade social que corresponde a sua irrealidade, sua gratuidade e de indiferen,a
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soberana.32 Por nunca se retirar do jogo filosofico, do qual ele respeita as convenc;6es,
inclusive nas transgress6es rituais que nao podem chocar a nao ser os integristas, resta
lhe dizer filosoficamente a verdade do texto filosofico e da leitura filosofica dos textos
filosoficos, 0 que - deixado de lado 0 sHencio da ortodoxia - e a melhor maneira de nao
dize-la e ele nao pode mostrar verdadeiramente a verdade da filosofia kantiana da arte e,
de forma mais geral, da propria filosofia, que seu proprio discurso contribuiu para
produzir. Do mesmo modo que a retorica pictural, que continua a se impor a todos os
artistas, produz urn efeito inevitavel de estetizaC;ao, assim tambem a maneira filosofica
de falar da filosofia desrealiza tudo 0 que pode ser dito a respeito da filosofia.

as questionamentos radicais anunciados pela filosofia encontram, com efeito, seu
limite nos interesses associados ao pertencimento ao campo da produC;ao filosofica, ou
seja, a propria existencia desse campo e as censuras correlatas. Apesar de ser 0 produto
hist6rico do trabalho dos fil6sofos sucessivos que os constituiram como filos6ficos ao
imp6-10s ao comentario, a discussao, a critica e a polemica, os problemas, as teorias, os
temas ou os conceitos formulados em escritos considerados ern determinado momento
como filos6ficos (livros, artigos, temas de disserta<;ao, etc.), que constituem a fllosofia

objetivada, se imp6ern como uma especie de mundo aut6nomo aqueles que pretendem
entrar em filosofia e devem nao s6 conhece-Ios, enquanto elementos de cultura, mas
reconhece-los, enquanto objetos de cren<;a (pre-reflexiva), sob pena de se excluirem do
campo filosofico. Todos aquetes que fazem profissao de filosofar tern urn interesse de vida
ou de morte, enquanto fi16sofos, pela existencia desse dep6sito de textos consagrados,
cujo controle mais ou menos completo constitui 0 essencial de seu capital especifico.
Assim, sob pena de questionarem sua pr6pria existencia, enquanto fil6sofos, e os poderes
simb6licos que lhes sao garantidos por esse titulo, nunca podem levar ate 0 fim as rupturas
que implicam uma epoche pratlea da tese da existencia da filosofia, ou seja, uma demlncia
do contrato tacito que define as condic;6es do pertencimento ao campo, urn repudio da
crenc;a fundamental nas convenc;6es do jogo e no valor dos desafios, uma rejeiC;ao em
atribuir os sinais indiscutiveis do reconhecimento - referencias e reverencia, obsequium,
respeito pelas convenc;6es inclusive na inconveniencia ~ em suma, tudo isso por meio de
que se adquire 0 reconhecimento do pertencimento.33 Por nao serern, tambern, rupturas
sociais que evitam assumir verdadeiramente a perda das gratificac;6es associadas ao
pertencimento, as rupturas intelectuais mais audaciosas da leitura pura contribuem ainda
para arrancar 0 dep6sito de textos consagrados ao estado de letra morta, de documento de
arquivos, born apenas para a hist6ria das ideias ou para a sociologia do conhecimento, e
para perpetuar sua existencia e seus poderes propriamente filos6ficos, levando-o a funcionar
como emblema ou matriz de discursos que, seja qual for sua intenc;ao declarada, sao sempre
tambem estrategias simb6licas que, aos textos consagrados, tomam de emprestimo 0

essencial do poder que eles exercem. A exemplo do niilismo religioso de algumas heresias
misticas,34 0 niilismo filos6fico pode encontrar, assim, nos rituais de transgressao libertadora
uma derradeira via de salvac;ao: do mesrno modo que, por uma maravilhosa reviravolta
dialetica, os atos de escarnio e dessacralizac;ao multiplicados pela arte moderna contra a
arte transformaram-se sempre, enquanto atos artisticos, na glorificaC;ao da arte e do artista,
assim tambem a "desconstruc;ao" filos6fica da filosofia e efetivamente, ao esvair-se a pr6pria
esperanc;a de uma reconstruc;ao radical, a (mica resposta filos6fica adestruic;ao da filosofia.
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A estrategia, bastante comum entre os artistas depois de Duchamp, que consiste

em tomar como objeto a propria tradi~ao da qual se participa, assim como a atividade
praticada, para submete-las a uma quase-objetiva~Jo, tern 0 efeito de transformar 0

comentario, genero tipicamente escolar, tanto em suas condh;:oes de produ~ao (cursos e,
em especial, os de agregation), quanto em sua pr6pria natureza de obra essencialmente
impessoal e nas disposic;:6es ao mesrno tempo d6ceis e rigorosas que ele exige, em uma
obra pessoal suscedvel de ser publicada em revistas de vanguarda - par outra transgressao,
que escandaliza os ortodoxos, da fronteira sagrada entre 0 campo universitario e 0 campo
litenirio, ou seja, entre 0 "serio" e 0 "frivolo". Isso ocone mediante uma encena~aD

(particularmente visivel na "dupla sessao") que visa atrair 0 olhar para 0 "gesto" filosofico,
transformando a pr6pria profissao do discurso em urn "ato", no sentido atribuido a essa
palavra pelos pintores de vanguarda e, ao mesmo tempo, colocando a pessoa do fil6sofo
no centro da ribalta filos6fica.

A objetiva,ao filos6fica da verdade do discurso filos6fico encontra seus limites nas
condi,oes objetivas de sua pr6pria existencia enquanto atividade que pretende alcan,ar a
legitimidade filos6fica, ou seja, na existencia de urn campo filos6fico que exige 0

reconhecimento dos princfpios que se encontram no proprio fundamento de sua existencia:
essa semi-objetivac;:ao permite situar-se, ao mesmo tempo, no interior e no exterior, no
jogo e fora do jogo, ou seja, as margens, a fronteira, em Jugares que, a exemplo do "quadra",
parergon, sao outros tantos limites, comec;:o do tim, fim do comec;:o. Trata-se de pontos em
que, por urn lado, se atinge a distancia maxima do interior sem cair no exterior, nas trevas

externas, au seja, na vulgaridade do nao-filosofico, na grosseria do discurso "empirico",
"ontico", "positivista", etc., e, por outro, epossivel acumular os beneficios da transgressao
e as lucros do pertencimento, ao produzir a discurso mais proximo, ao mesmo tempo, de
uma realiza,ao exemplar do discurso filos6fico e de uma explicita,ao da verdade objetiva
desse discurso. 35

Por oposi<;ao aleitura ortodoxa que toma ao pe da letra a 16gica patente do texto
sagrado, a "ordem das razoes" enfatizada par ele, ao plano que ele anuncia e pelo qual
irnpoe ainda sua ordem a sua pr6pria decifrac;:ao, a leitura heretica assume liberdades
com as normas e as formas que os guardi6es do texto sagrado imp6em a qualquer leitura
e que toda leitura com pretensao a se conforrnar as regras tern de se impor. Por urn lado,
o ponto de vista correto, aquele designado, de antemao, por Kant ao manifestar a

arquitet6nica e a 16gica aparentes de seu discurso, por urn verdadeiro aparelho de dtulos
e subdtulos articulados de forma erudita e por uma exibic;:ao permanente dos sinais
exteriores do rigor dedutivo; ao servir-se de seus escritos anteriores, por urn belo efeito
de autolegitima~ao circular, para fundamentar uma problematica que e, em grande parte,
o produto artificial das divis6es e oposic;:6es - entre 0 entendimento e a razao, 0 te6rico
e 0 pratico, etc. - produzidas, precisamente, por esses escritos e que, dai em diante,
depois de Hegel e de tantos outros pensadores, devem ser conhecidas e reconhecidas
por todo aquele que pretenda se fazer reconhecer e conhecer como fil6sofo. Por outro
lado, urn olhar deliberadamente enviesado, descentrado, isento, para nao dizer subversivo,
que ignora os procedimemos habituais e rejeita a ordem imposta, apega-se aos detalhes
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ignorados dos comentaristas comuns, anota<;6es, exemplos, parenteses, e, assim, e
obrigado - nem que fosse para justificar a liberdade que assume - a denunciar a
arbitrariedade da leitura ortodoxa e, ate mesma, da l6gica patente do discurso analisado,
a suscitar dificuldades 36 e, inclusive, revelar alguns dos lapsos sociais pelas quais se
atrai<;oam, apesar do verdadeiro trabalho de eufemiza<;ao e racionaliza<;ao, as inten~6es

denegadas que, por defini<;ao, escapam ao comentario artodoxo.

oprazer da leitura

Apesar de marcar uma ruptura nitida com a ritual comum da leitura id61atra, a
leitura pura ainda atribui 0 essendal a obra filosofica: 37 ao solicitar urn tratamento
semelhante ao que ela reserva a seu objeto, ou seja, ser tratada como obra de arte, ao
adotar como objetivo 0 proprio objeto da obra lida, isto e, 0 prazer culto, ao cultivar 0

prazer culto, ao exaltar artificialmente esse prazer artificial por urn ultimo requinte de
libertino que, enquanto tal, implica uma lucidez sobre esse prazer, ela oferece, antes de
mais nada, uma exemplificac;ao exemplar do prazer diante da arte, do prazer do amor pela
arte a respeito do qual, it semelhanc;a de qualquer prazer, nao e assim tao facil falar. Prazer
puro, se quisermos, no sentida em que ele eirredutivel abusca dos beneficios de distin<;ao
e se vive como simples prazer de brincar, de jogar bern 0 jogo cultural, de servir-se de sua
arte de brincar, de cultivar 0 prazer que "cultiva" e, assim, produzir, qual especie de fogo
inextinguivel, 0 alimento sempre renovado do qual ele se alimenta: alus6es sutis, referencias
deferentes ou irreverentes, paralelismos esperados ou insolitos, etc. Epassivel depositar
confian<;a em Proust que nao deixou de cultivar e, ao mesmo tempo, analisar 0 prazer
culto, quando, para tentar compreender e fazer compreender a especie de prazer id6latra
que se tern ao ler tal pagina celebre (urn trecho de Stones oEVenice de Ruskin), ele deve
evocar, alem das proprias propriedades da obra, toda a rede das referendas cruzadas que
se tece a sua volta, referencia da obra as experiencias pessoais que ela acompanhou,
favoreceu ou, ate mesmo, produziu no leitor, referenda da experiencia pessoal as obras
que ela contaminou subterraneamente com suas conota<;6es, por ultimo, referencias da
experiencia da obra a uma experiencia anterior da mesma obra ou a experiencia de outras
obras, cada uma delas enriquecida com todas as associa<;6es e ressonandas que lhe esHio
associadas: "Em si mesma, ela e misteriosa, repleta de imagens, ao mesmo tempo, de
beleza e de religiao, como essa igreja de Sao Marcos em que todas as figuras do Antigo e
do Novo Testamento tern como fundo uma espede de obscuridade esplendida e de brilho
furta-cor. Lembro-me de ter lido essa obra, pela primeira vez, na propria igreja de Sao
Marcos, no deconer de uma hora de tempestade e de obscuridade em que 0 brilho dos
mosaicos surgia apenas de sua propria e materialluminosidade e de urn dourado interno,
terrestre e antigo, ao qual 0 sol veneziano, que chega a inflamar os anjos dos campanarios,
nada acrescentava; a emo<;ao que eu experimentava ao ler essa pagina, entre todos esses
anjos que se iluminavam com as trevas circundantes, era bastante grande e, no entanto,
talvez, nao muito pura. Como aumentava a alegria de ver as lindas figuras misteriosas,
mas alterava-se com 0 prazer em alguma forma de erudi~ao que eu experimentava em
compreender os textos publicados em letras bizantinas ao lado de suas frontes aureoladas,
assim tambem a beleza das imagens de Ruskin era reavivada e corrompida pelo orgulho de

1J.. A_Di.sl.in.,.".o .4.5.9_



450

se referir ao texto sagrado. Vma especie de retorno egaista para si mesma e inevitavel
nestas alegrias surgidas da mesc1a de erudifao com arte em que 0 prazer estetico pode
tornar-se mais sutH, sem permanecer, contudo, tao puro".38 0 prazer culto alimenta-se
dessas referencias cruzadas que se fortalecem e se legitimam mutuamente, ao produzir
indissoluvelmente a cren<;a no valor das obras, a "idolatria" que se encontra na propria
origem do prazer culto, e 0 encanto inimitavel que elas exercem objetivamente sobre
todos aqueles que, possuidores possuidos, podem entrar no jogo. Ate mesmo, em Sua
forma mais pura, mais isenta, na aparencia, de qualquer interesse "mundano", esse jogo e
sempre urn jogo de sociedade, baseado como afirma ainda Proust, em "uma francoh
ma<;onaria de usos" e em uma heran<;a de tradi<;6es: "Afinal de contas, a verdadeira distin<;ao
finge sempre dirigir-se apenas a pessoas distintas que conhecem os mesmos usos, sem dar
quaiquer explica,ao. Urn livro de Anarole France subentende uma multidao de
conhecimenros eruditos, traz em seu bojo perperuas aiusoes, nao percebidas pelo vulgo, e
que fazem. fora de suas outras belezas, sua incomparavel nobreza".39 As "pessoas de
qualidade de inteligencia", de acordo com a expressao utilizada por Proust, sabem marcar
sua distinc;ao da maneira mais perempt6ria, ao destinarem a"elite" daqueles que sabem
decifni-Ios os sinais tao discretos quanto irrefutaveis de seu pertencimento a"elite" (como
a verticalidade das referencias emblem:iticas que, em vez de fontes ou autoridades, designam
o circulo bastante exclusivo, seleto, dos interlocutores reconhecidos), alem de serem
discretos na afirma<;ao desse pertencimento.

a interesse "empirico" entra na composi<;ao dos prazeres mais desinteressados do
gosto puro, porque 0 principio do prazer proporcionado por esses jogos de elevado requinte
que se jogam entre requintados, reside, em ultima analise, na experiencia denegada de
uma rela<;ao social de pertencimento e de exclusao. a senso da distin<;ao, disposi<;ao
adquirida, movida pela necessidade obscura do instinto, afirma-se nao tanto nos manifestos
e nas manifesta<;6es positivas da certeza de si, mas nas inumeraveis escolhas estilfsticas
ou temaricas que, tendo como principio a preocupa<;ao de marcar a diferenc;:a, excluem
todas as formas (consideradas em determinado momento como) inferiores da atividade
intelectual (ou artistica), objetos vulgares, referencias indignas, modos de exposi,ao
marcados por uma didatica simplesmente mono ton a, problemas "ingenuos"
(essencialmente porque nao possuem dtulos nobiliarquicos, ou seja, uma genealogia
filos6fica) ou "triviais" (Sera que Kant diz a verdade em Critique du jugement? 0 objetivo
da leitura deste livro consistira em dizer a verdade em rela,ao ao que diz Kant? etc.),
posi<;6es estigmatizadas como empirismo au historicismo (sem duvida. porque elas
amea,am a pr6pria existencia da atividade filos6fica), etc. Ve-se que 0 senso da distin,ao
filos6fica nao passa de uma forma da aversao visceral diante da vulgaridade que define 0

gosto puro como relac;:ao social incorporada, tornada natureza; e que seria impossivel esperar
que uma leitara filosoficamente distinta da Critique du jugement revele a rela,ao social
de distin<;ao que se encontra na origem dessa obra. considerada acertadamente como 0

pr6prio simbolo da distin,ao filos6fica.

Pierre Bourdieu
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Anexo 1.

Algumas reflexoes sobre 0 metodo

Em uma versao anterior desse texto , tom amos 0 partido de adotar,
excepcionalmente, uma ordem de exposiC;ao tao proxima quanto possive! do proprio
andamento cia pesquisa e de apresentar progressivamente. na propria ardem em que foram
efetuadas, as opera~6es que perrnitiram extrair sentido sistematicamente dos dados
diretamente recolhidos ao lango das diferentes pesquisas estatisticas e etnognificas.
Espera.vamos impor assim, mais naturalmente, urn corpo de hip6teses tearicas que,
apresentado abruptamente, poderia ter parecido arbitrario ou forc;ado; mas a respeito do
qual nao poderiamos ignorar (nem deixar ignorar) que nao teria jamais podido ser deduzido
do material analisado se nao tivesse estado presente, sob a forma de esquemas heuristicos,
desde 0 comec;o da pesquisa. Ainda que a ordem de exposlC;ao que toma como ponto de
partida 0 ponto de chegada da pesquisa seja menos favorivel it exposiC;ao complacente de
dados e de protocolos de procedimentos que sao ordinariamente tidos como a melhor
garantia de cientificidade, e ainda que 0 aumento de rigor que implica tenha como
contrapartida toda uma serie de elipses e de atalhos proprios a uma representac;ao
ingenuamente empirista do trabalho cientifico, ela terminou par se impor como a unica
que permite recolocar cada fato no sistema de relal;oes em que ele tern seu valor de verdade.

Epor isso que epreciso evocar, em linhas gerais, as principais operal;oes da pesquisa,
sem tentar dissimular 0 que pode haver de pouco real nessa reconstrul;ao retrospectiva. A
pesquisa que serviu de base a esse trabalho foi conduzida em 1963, apos uma pre-pesquisa
por meio de entrevistas aprofundadas e observal;ao etnognifica junto a uma amostra de
692 individuos (homens e mulheres) de Paris, de Lille e de uma pequena cidade do interior.
A fim de dispor de uma populaC;ao suficientemente importante para permitir a analise das
varial;oes das pniticas e das opinioes segundo unidades sociais suficientemente
homogeneas, procedemos em 1967-1968 a uma pesquisa complementar, elevando assim
a 12170 numero de pessoas entrevistadas. Tendo em vista que a pesquisa media disposic;oes
relativamente estaveis, essa defasagem temporal nao parece ter afetado as respostas (com
excel;ao, talvez, da questao sobre a canl;ao, dominio da cultura que esubmetido a uma
renoval;ao rnais rapida) ,1

Um exame aprofundado das categorias que, ao final de uma primeira anilise, revelaram
se as mais heterogeneas, tanto ao nivel das caracteristicas objetivas quanta ao nivel das escolhas,
em particular os artesaos e os pequenos comerciantes, os quadros medias, os quadros superiores
e os professores secundarios e universitarios, levou a isolar, apesar de seu pequeno numero, os
produtores artisticos (classificados pelo INSEE entre as profissoes intelectuais e reagrupados
com os professores secundarios e universitarios), os intermediarios culturais (reagrupados
pelo INSEE com os professores primarios) e os artesaos e pequenos comerciantes de arte e a
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distinguir, entre as quadros medios, as quadros administrativos medias, as quadros medias
do comercio e as secretarios, entre as quadros superiores, as quadros superiores do setar
privado e as quadros superiores do setor publico, e entre as docentes, as professores secundarios
e universitarios (ainda que fossem muito pouco numerosos).

A amostra que compreendia urn numero quase igual de parisienses e de interioranas2

foi construida de modo a permitir a analise das praticas e das escolhas segundo as frac;6es:
as classes superior e media foram entao sub-representadas a fim de poder dar a todas as
frac;6es que as comp6em uma dimensao suficiente, de modo a respeitar sua distribui~ao

real no interior da classe. Issa permitiu, em particular, estudar as gostos de categorias
socioprofissionais muito pouco numerosas no momenta da pesquisa, mas que, como a
nova pequena burguesia, apareciam ocupando posic;6es estrategicas, e cujo numero e
importancia, efetivamente, nao cessaram de crescer.

No caso das classes populares, nao demos acategoria mais desfavorecida, ados
operarios especializados e dos trabalhadores brac;ais. muito uniformes sob a relac;ao
considerada, isto e, muito uniformemente excluidos da cultura legitima, a peso que recebern
normalmente. E a classe openiria, em seu conjunto, nao tern tampouco a peso que ea seu
em uma amostra representativa. Isso fez com que, evidentemente, tenhamos nos abstido de
publicar todos as dadas concernentes ao conjunto da populac;ao entrevistada, infarma~6es

que, a rigor, sao sempre desprovidas de sentido. Par outro lado, excluimos da analise as
agricultores e os assalariados agricolas ao final de uma pre-pesquisa que levou it constatac;ao
da inadequac;ao total do questionario e da necessidade de recorrer a metodos completamente
diversos para captar as disposic;6es de uma populac;ao totalmente estrangeira it cultura legitima
e mesmo, quanta ao essencial, acultura media.3 Essa experiencia permitiu, entretanto, caletar
a unica e a mais fundamental das informac;6es que pode fornecer a questionamento sabre a
culrura legitima quando ele se dirige a individuos que dela sao excluidos. isto e. 0

reconhecimento quase universal da cultura dominante e, ao mesmo tempo, observar, ern
seu grau de intensldade maximo. 0 efeito de imposic;ao de problematica que exerce todo
questionamento desse tipo uma vez que, deixanda de interrogar-se asi mesma, ela se imp6e,
em situac;ao de autoridade, a agentes para as quais nao existiria fora desse contexto (efeito
que, como pudemos estabelecer depois pela analise secundaria de muito numerosas pesquisas
de opiniao. esta na origem da produc;ao de puros artefatos).

Verificamos que, para cada categoria socioprofissional, a repartic;ao segundo a sexo,
a idade e 0 diploma obtido era tao proxima quanto possivel daquela dada pelo
recenseamento de 1968 para a Franc;a inteira. Essa verificaC;ao nao foi possivel para as
categorias que comp6em a nova pequena burguesia. para a qual nao dispomos de
distribuic;ao segundo a idade e 0 diploma nos recenseamentos.4

Construido em torno da hip6tese da unidade dos gostos, a questionario comportava,
alem de um conjunto de questaes sobre a pratica fotografica e as atitudes a respeito da
fotografia que foram analisadas em outro momenta,S vinte e cinco quest6es sabre as gostos
em materia de decorac;ao interior da casa, de vestuario, de musica, de cozinha, de leitura,
de cinema. de pintura e de musica. de fotografia. de radio. de artes amadoras (cf. adiante
a questionario). Tratando-se de captar sistemas de gosto, a pesquisa par meio de
questionario nunca deixa de ser uma solu~ao insatisfat6ria, imposta pela necessidade de
obter urn numero importante de informac;6es comparaveis sabre uma populac;ao
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trabalhadores bra~ais.

18,2 30,0opedrios sem qualifica\=ao 66 69,7 30,3 45,5 36,4 100 70,0

operarios com qualificat;ao,
73,9 26,1 27,5 36,2 36,2 73,5 26,5 59,3 41,7contramestres 69

pessoal de servit;o 31 19.4 80,6 38,7 29,0 32,3 96,6 3,4 41,2 53,0 5,9

pequenos comerciantes 44 48,8 51,2 16,3 30,2 53,5 65,1 18,6 14,0 2,3 11,8 82,3 5,9

artesaos 56 71,9 28,1 12,3 42,1 45,7 87,7 7,0 5,3 44,2 53,5 2,3

empregados comercio 40 47,5 52,5 47,5 32,5 20,0 57,5 32,5 10,0 30,3 57,5 12,1

empregados escrit6rio 200 34,0 66.0 50,0 24,0 26,0 50,0 32,0 16,0 2,0 12,2 68,3 19,6

quadros adm. medics 47 70,2 29,8 10,6 44,7 44,7 30,5 39,1 30,4 23,8 66,7 9,5

tecnico$ 38 81,6 18.4 36,8 39,5 21,1 27,8 47,2 22,2 2,8 19,4 58,1 22,6

professores primarios 40 37,5 62,5 42,5 37,5 20,0 5,0 75,0 20,0 17,6 70,6 11,8

quadros medios comerdo 20 65,0 35,0 30,0 60,0 10,0 20,0 15,0 40,0 20,0 5,0 5,0 60,0 35,0

secretarios 14 100,0 50,0 42,9 7,1 7,1 28,6 57,1 7,1 14,3 50,0 35,7

servi~os medico-sodais 45 22,2 77,8 40,0 40,0 20,0 4,7 25,6 46,5 16,3 7,0 10,5 47,9 42,1

arteslios de arte 23 60,9 39,1 47,8 30,4 21,7 40,9 13,6 18,2 22,7 4,5 10,5 47,9 42,1

intermediarios culturais 17 76,5 23,5 23,5 52,9 23,5 11,8 II,8 23,S 35,3 17,6 18,8 18,8 62,6

grandes comerciantes 72 66,7 33,3 13,9 30,6 55,6 16,7 25,0 36,1 II,l 2,8 8,3 5,9 47,0 47,0

industriais 30 73,3 26,7 3,3 40,0 56,6 13,8 13,8 37,9 24,1 3,4 6,9 3,6 17,9 78,6

quadros publico 80 85,0 15,0 5,3 47,4 47,3 25,0 10,0 60,0 5,0 II,8 35,3 52,9

engenheiros 72 91,7 8,3 27,8 38,9 33,3 8,4 2,8 38,9 38,9 1,1 12,5 25,1 62,S

quadros privado 80 70,0 30,0 20,0 35,0 45,0 11,1 16,7 27,8 44,4 5,6 11,1 83,3

profissoes liberais 52 69,2 30,8 19,2 36,5 44,2 1,9 5,8 71.2 21,2 2,2 26,1 71,8

professores secundanos 48 52,1 47,9 37,S 45,8 16,7 4,3 4,3 47,8 43,5 12,5 48,0 39,7

professores universitarios 19 84,2 15,8 47,4 52,6 100 26,3 78,7

produtores artisticos 14 78,6 21,4 28,6 42,9 28,6 14,2 7,1 21,4 28,6 21,4 7,1 16,7 83,3

conjumo classes populares 62,0 38,0 36,7 34,92 7,18 8,2 11,2 0,6 61,8 37,4 0,8

pequena burguesia estabeledda 49,0 51,0 36,3 32,0 31,6 48,7 27,3 21,0 3,0 19,7 72,7 7,6

nova pequena burguesia 42,0 58,0 38,7 43,7 17,6 15,5 19,8 37,9 19,8 6,9 1l,4 43,8 44,8

classe dominante 74,5 25,5 17,9 39,3 42,8 5,5 6,8 16,7 17,5 37,9 15,6 8,0 29,4 62,6
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suficientemente numerosa para autorizar 0 tratamento estatistico: em primeiro lugar, ela
deixa escapar quase completamente 0 que diz respeito amodalidade das praticas; au, em
urn dominic que e aquele da arte, entendido no sentido de maneira de ser e de fazer
particular, como oa "arte de viver", a maneira de efetuar as praticas e a maneira de falar

sabre elas, desabusada au desenvolta, seria au apaixonada. fazern muitas vezes tada a
diferenc;a (pelo menDs todas as vezes em que estivermos diante de pniticas comuns, como
a televisao au 0 cinema). Eis ai uma primeira razao que faz com que tudo 0 que edito aqui
sabre as diferen<;:as entre as classes au as frac;:6es de classe valha a fortiori.

Aleffi disSO, 0 cuidado em oferecer aD sistema das disposic;:oes constitutivas de gosto
urn campo de aplica<;:ao 0 mais extenso e 0 mais diversificado possivel dentro dos limites,

necessariamente restritos, de urn questiomirio obrigou a uma serie de apostas que consistiam
ern entregar a explora<;:ao de todo urn dominio (por exemplo a musica, 0 cinema, a cozinha,
ovestuario) a duas ou tres questoes (as vezes a uma s6) que deveriam elas pr6prias substituir,
muito frequentemente, toda uma bateria de testes e de observa<;:6es: e assim, por exemplo,
que ao pedir as pessoas questionadas que escolhessem em uma liSla de adjetivos estabeleeida
a posteriori, a partir de uma serie de entrevistas nao-diretivas e de testes (apresenta<;:ao de

fotografias socialmente marcadas, teste consistindo em reconstituir urn rosto masculino au
feminino "ideal" pelo acrescimo de atributos socialmente classificantes, penteado, bigodes,
sui<;:as, barba, etc.), aqueles que lhes pareciam melhor convir a seus amigos, nao poderiamos
esperar obter outra coisa alem de uma manifesta<;:ao atenuada e confusa das disposi<;:6es
profundas que orientam a escolha dos parceiros amorosos, de amizade ou profissionais
(entre outras razaes porque a lista de qualifieativos proposta, ainda que tao trabalhada,

apresentava imperfei<;:oes e constrangia muitos entrevistados a escolha negativa do item
menos distante de seu sentimento).6 Que urn instrumento de medida tao imperfeito tenha

podido registrar diferen<;:as tao marcadas, e, sobretudo, tao sistematicas, constitui por si s6
urn testemunho da fon;a das disposi<;aes medidas.

De fato, 0 que perdemos em precisao e em sutileza na amilise de cada dominio
particular, que pode ser julgado por todo urn eonjunto de pesquisas, de observa<;aes e de
testes, foi recompensado ern sistematicidade: do mesmo modo como, na escala de urn tinieo
campo, 0 da pintura, por exemplo, podemos encontrar na configura<;ao singular das
preferencias (Renoir nao tendo 0 mesmo sentido quando se associa a Da Vinci ou Picasso do

que quando est" com Utrillo e Buffet), urn substituto das indica<;aes de maneira que
forneceriam a observa<;:ao e 0 questionamento diretos, 0 sentido de cada uma das aplica<;:6es
particulares do sistema unieo das disposi<;:6es se revela ern sua rela<;:ao corn todas as outras.

Nada manifesta melhor a sistematicidade do habitus do que essa especie de redundancia
sistematica na defini<;:ao indefinida que define todos os seus produtos, julgamentos ou pnitieas.

Mas e, sem duvida, ao mobilizar em torno de uma pesquisa sistematica todos os
dados estatistieos disponiveis a prop6sito de cada urn dos dominios diretamente explorados,
bern como a prop6sito de dominios que foram excluidos da defini<;ao inieial do objeto da
investiga<;:ao, como a cultura economica, a freqiiencia ao teatro, as disposi<;:oes em materia
de eduea<;ao das erian<;as e da sexualidade, etc., que ehegamos a melhor compreender e

'·1·.

. controlar os dados fornecidos pela pesquisa principal e a compensar, assim, 0 que a
I informa<;:ao diretamente recolhida em urn conjunto tao extenso de dominios tao diferentes

I possa ter de parcial e, as vezes, de superficial (segundo a for<;a dos indicadores utilizados);

, I
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e isso sem cair, igualmente, na irrealidade abstrata da "analise secundaria" dos dados
disparatados que tesaurizam mecanicamente os "bancos de dados" sem capital tearico,
institui~oes positivistas pelas quais sao loucas as burocracias da pesquisa.7 Resta que alguns
dos limites proprios aamilise secundaria nao podem ser superados. Eassim que, como as
diferenres pesquisas realizadas pelo INSEE, a pesquisa conduzida em 1966 pela SOFRES,
encomendada por urn conjunto de empresas e com a finalidade, estritamente pratica, de
determinar inten,6es de consumo (Ee., V), da poucas informa,6es sobre a freqiiencia e a
ocasiao dos consumos ou sobre a qualidade dos objetos consumidos que, em rnais de urn
caso, fazem toda a diferen,a (par exemplo, no caso da freqiiencia ao teatro, que cobre
tanto 0 teatro de vanguarda quanta 0 teatro de boulevard); ela reagrupa, alem disso, em
uma mesma questao, a freqiiencia a museus e a freqiiencia a exposi~6es sobre as quais
sabemos (pela pesquisa do INSEE sabre os lazeres, EC., IV) que nao variam sempre no
mesmo sentido - a freqiiencia ao museu, mais ascetica, sendo antes caracteristica dos
professores secundarios e universitarios, a freqiiencia as exposi~6es, mais "mundana",
das profissaes liberais e de uma fra,ao da velha burguesia patronal- e ela nao fomece, por
outro lado, nenhuma indica~ao sobre 0 ritmo da freqiiencia aos museus, as exposic;:6es ou
galerias; do mesmo modo, ela confunde concerto apera e espetaculos de dan~a em uma
mesma questao, quando encontrariamos, sem duvida, entre 0 concerto e a opera, uma
oposi~ao analoga aquela que se estabelece entre 0 museu e as exposi~6es. Dutro exemplo,
a leitura de obras filos6ficas, nao significa grande coisa enquanto ignoramos a qualidade
dos autores lidos: tudo inclina, com efeito, a supor que cada fra~ao tern llseus" fil6sofos ou
mesmo sua ideia do fil6sofo ou da filosofia e que uns evocarao Teilhard de Chardin, quem
sabe Saint-Exupery ou Leprince-Ringuet, ali onde outros pensarao em Sartre ou em
Foucault. Assim, interrogados em 1967 sobre os conferencistas que desejariam ver
convidados em sua escola, os alunos literarios da Ecole normale superieure, saidos em
grandes propor,aes das fra,6es dominadas da classe dominante, pensavam, em primeiro
lugar, em Sartre, Levi-Strauss, Ricoeur e Foucault, enquanto os alunos da Ecole nationale
d'administration, saidos em sua maior parte de membros da alta fun,ao publica au de
profissoes liberais nomeavam, sobretudo, Aron, Bloch-Laine, Masse ou Delouvrier, Sartre,
citado em primeiro lugar na ENS, aparecia apenas em quinto lugar na ENA - que coloca
no topo tres homens politicos, Mendes-France, segundo ha ENS, Giscard d'Estaing e de
Gaulle. Outro limite, a pesquisa da SOFRES (Ee., V) nao fomece todas as informa,6es
necessarias aconstru~ao do sistema de prindpios explicativos dos consumos e das praticas,
volume e estrutura do patrimonio, trajetoria social: nao possuimos quase nenhuma
indica~ao sobre 0 patrimonio economico (propriedades rurais ou urbanas, beneficios
industriais e comerciais, etc.) ou cultural, objetivada (obras de arte, maveis antigos, piano,
etc.) ou incorporada (nivel de instru~ao) nem muito sobre a origem social e a carreira
anterior dos pesquisados. A pesquisa conduzida pelo CESP em 1970 (Re., VI) permite
preencher algumas dessas lacunas, mas muito imperfeitamente, de modo que dispomos,
somente nesse caso, da distribui~ao por jornal ou semanario lido (e naD por classe ou
fra,ao de classe). Quanto it pesquisa conduzida sob encomenda da Secretaria de Estado da
Cultura (Ee., VII), ela contem informa,aes muito interessantes (por exemplo, sobre a
posse de obras de arte) , mas nao permite a analise por fra,aes (a informa,ao precisa sobre
as profissaes nao foi coletada).
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Enfim, a pesquisa do INSEE sobre os lazeres (Re., IV), ainda que fornec;a 0 conjunto
mais ootavel de informa~6es jamais coletadas em materia de consumos culturais, enCOmra
seus limites na natureza cia classificac;ao empregada (a posic;ao bizarra das industrias
tamanda, par exemplo. 0 fato de que a categoria fixada agrupa todos as empresarios que
empregam mais de cinco pessoas); no fato de que estamos diante de praticas declaradas
que, sabemos, nao mantem uma relac;ao perfeitamente (onstante segundo as classes com
as praticas efetivas; no fato, enfim, de que a pesquisa nao fornece informac;6es sabre a

qua/idade dos consumos culturais e subestima, assim, a dispersao das priticas. Reduzindo
as diferentes classes de pniticas e consumos a sua freqiiencia, isto e, a quantidade, em
materias nas quais quase tudo equestao de qualidade. minimizamos sistematicamente
(sem modificar, no entanto, as rela~6es de ordem) as diferen~as entre as classes. Assim,
como sabemos, as diferen~as entre a quantidade das visitas ao museu se encontram
duplicadas como que ao infinito pelas diferenc;as na qualidade dessas visitas. As classes

privilegiadas, menos submetidas aos ritmos coletivos, encontram ern uma freqliencia mais
uniformemente repartida no ana e na semana 0 meio de escapar amultidao dos periodos
de pica e aexperiencia desencantada que ela suscita. Essas diferen~as de ritmo associam
se eias mesmas a diferenc;as nao menos marcadas na qualidade dos lugares de exposic;ao 
museus de diferentes "niveis", exposi~6es mais ou menos "distintas" e distintivas - e,
inseparavelmente, na qualidade dos generas, dos estilos, dos autores. Mas e, sobretudo,
na maneira de conduzir a visita - em particular, corn 0 tempo que a ela e consagrado - e,

sobretudo, talvez, na maneira de se conduzir durante a visita que a busca mais ou menos
inconsciente da distin~ao pode encontrar materia para duplica~6es quase infinitas.

Tendo incessantemente ao espirito os limites dos dados coietados e de toda a informac;ao
obtida em uma relac;ao tao artificial, de qualquer maneira, quanto a entrevista por questionario,
conduzimos, ao longo da anilise, isto e, cada vez que uma dificuldade surgia ou que uma nova

hip6tese 0 exigia, observa~6es e entrevistas em situa~ao real (ct:, por exemplo, as entrevistas
inseridas na terceira parte). Mas devemos, sobretudo, aprender pouco a pouco a transgredir a
regra nao escrita que deseja que apenas possam intervir na constru~ao cientifica os dados
coletados em condi~6es socialmente definidas como cientificas, isto e, pela entrevista ou
observa~ao armada (e que nao se imporia tao fortemente ao;inconsciente cientifico se nao
tivesse como virtude colocar 0 soci610go fora do jogo, ao abrigo, entao, da s6cio-amilise que
implica em born metodo toda anilise), para fazer ressurgir todas as informac;6es que 0 soci610go,
enquanto sujeito social, possui inevitavelmente e que, controladas pela confronta~ao com os
dados mesuraveis da observa~ao, podem entrar no discurso cientifico.

Apenas urn diario de pesquisa poderia dar uma ideia justa das inumeraveis escolhas,
todas tao humildes e derrisorias, todas tao dificeis e decisivas, logo, das inumeraveis reflex6es
te6rkas, muitas vezes infimas e indignas do nome de teoria tornado no sentido comum, que

epreciso operar, durante anos, a prop6sito de urn questionario dificil de classificar, de uma
curva inesperada, de uma questao mal colocada, de uma distribui~aoa primeira vista
incompreensivel, para chegar a urn discurso que sera tanto mais bem-sucedido quanto melhor
esquecer os milhares de retornos, de retoques, de controles, de corre~6es que 0 tornaram
possivel ao afirmar, em cada uma de suas palavras, 0 alto teor de realidade que 0 distingue
do, igualmente nao falso, ensaismo. Contentamo-nos, entao, em apresentar, a seu tempo,
no proprio transcorrer da exposi~ao dos resultados, as informa~6es indispensaveis para
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compreender e controlar os desdobramentos da analise estatistica, com 0 cuidado de evitar
tanto a enfase metodologica que mascara muitas vezes a ausencia de toda reflexao real sobre
as operac;6es quanto aarrogancia teorica que priva 0 leitor de todo instrumento de verificac;ao
(assim, por exemplo, ainda que tenhamos nos abstido de dar-Ihe 0 aspecto de um protocolo

formal, apresentado como tal, tentamos dar ao leitor informado, sem desviar 0 leitor pouco
ciente da tecnica, toda a informa<;ao util para controlar os resultados daquelas analises das
correspondencias que apresentamos em detalhe - dimens6es do quadro, numero de quest6es
e numero total de modalidades correspondentes, numero de indivfduos, natureza e codificac;ao
do quadro, lista de varhiveis, descric;ao das hipoteses subjacentes adistinc;ao entre variaveis
ativas e variaveis ilustrativas, lista dos valores proprios e das taxas de inercia, principais
contribuic;6es absolutas e contribuic;6es relativas).8

Resta um ultimo problema que mereceria, sem duvida, um longo desenvolvimento,
aquele da escrita: a dificuldade principal, sobretudo a respeito de tal assunto, reside no

fato de que a linguagem empregada deve, ao mesmo tempo, marcar uma ruptura com a
experiencia comum que nao e menos necessaria para se apropriar adequadamente do
conhecimento produzido do que para produzi-Io, e fazer sentiraqueles que nao aconhecem,
ou nao querem conhece-la, a experiencia social correspondente. As analises que dizemos
concretas, ainda que nao tenham nada de concreto no sentido comum do termo, uma vez
que elas sup6em a constru<;ao, estao ali para favorecer 0 retorno do produto da descri<;ao
cientffica aexperiencia e tornar mais diffcil 0 distanciamento e a neutralizac;ao que favorece
comumente a linguagem semi-erudita da falsa ciencia. a mesmo vale para todos os
documentos (fac-similes de livros ou de artigos, fotografias, extratos de entrevistas, etc.)
que foram inseridos no pr6prio texto, a fim de desencorajar as leituras distrafdas que
chamamos de abstratas porque nao tem nenhum referente na realidade.

A arte e um dos lugares por excelencia da contesta<;ao do mundo social. Mas a mesma
intenc;ao inconsciente de contestac;ao esta no cerne de numerosos discursos que se atribuem
como projeto declarado falar sobre 0 mundo social e que, em conseqiiencia, podem ser escritos,
e lidos, de modo inverso. (Quantos fil6sofos, soci610gos, fil610gos chegaram it filosofia, it
sociologia ou it filologia como nesses lugares que, mal situados no espa<;o social, permitem
escapar adefinic;ao? Todos esses utopistas de fato, que nao qu~rem saber onde estao, nao sao
os melhor situados para saber 0 que e 0 espac;o social onde estao colocados. Teriamos, de outro
modo, tantas leituras e lectores, materialistas sem material, pensamentos sem instrumentos
de pensamento, logo, sem objeto, e tao poucas observa<;6es e, por conseguinte, auctores?).
Nao podemos fazer progredir a ciencia do mundo social e a expandir a nao ser sob a condi<;ao

de for~ar 0 retorno do reprimido, neutralizando a neutralizac;ao, negando a contestac;ao sob
todas as suas formas, das quais a maior e a desrealiza<;ao pela radicaliza<;ao hiperb6lica de
ceno discurso revolucionario. Contra 0 discurso nem verdadeiro, nem falso, nem verificavel,
nem falseavel, nem teorico, nem empfrico que, como Racine nao falava de vacas mas de bezerras,
nao pode falar do Smig ou das camisetas da classe operaria, mas somente do modo de produ<;ao
e do proletariado ou dos papeis e das atitudes da lowermiddle class, nao esuficiente demonstrar,
epreciso mostrar, objetos e mesmo pessoas, fazer com que 0 dedo toque - 0 que nao quer
dizer mostrar com 0 dedo, colocar no index toque -, fazer entrar em urn bistro popular ou em
urn campo de rugbi, em urn campo de golfe ou em urn clube privado, pessoas que, acostumadas
a falar 0 que pensam pensar, nao sabem mais pensar 0 que falam.
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A dificuldade subjetiva e objetiva da escrita nao se deve somente ao fato de que
pedimos a lingua que diga 0 que ela tern por voca~ao negar ou contestar. Nao e ficil
encontrar 0 tom justo. escapar aalternativa cia celebrac;ao e cia provocac;ao, que dela nada
mais edo que a inversao, quando as proprias quest6es que devemos colocar para construir
o objeto sao antecipadamente definidas, no proprio objeto. como barbarismos. a discurso
cientifico sabre a arte e sabre as uscs sociais cia obra de arte destina-se a parecer, ao
meSilla tempo, vulgar e terrorista: vulgar. porque transgride 0 limite sagrado que distingue
o reino puro da arte e da cultura do dominio inferior do social e da politica, destina~ao que
esta no proprio principia dos efeitos de dominac;ao simb6lica exercidos pela cultura au em
seu nomei terrorista, porque pretende reduzir a classes "uniformes" tudo 0 que e
"explosivo" e "liberado", "multipla" e "diferente", como se diz hoje em dia, e encerrar a
experiencia por excelencia do "jogo" e do IIprazer" nas proposi<;6es terra a terra de urn
"saber" "positivo", logo "positivista", "totalizante",logo "totalitario". Se ha terrorismo, e
nos vereditos peremptorios que, em nome do gosto, remetem ao ridiculo, aindignidade, a
vergonha, ao silencio (e at que seria precise citar exemplos, tornados de emprestimo ao
universo particular de cada urn) dos homens e das mulheres aos quais falta simplesmente,
aos olhos de seus jufzes, 0 que faz a boa maneira de ser e de fazer; enos golpes de for~a

simb6licos pelos quais as dominantes tentarn impor sua propria arte de viver e dos quais
estao repletos os semanarios masculinos assirn como os femininos. "Conforama e0 Guy

Lux dos m6veis", como diz 0 Nouvel Observateur, no qual nao se lera jamais que 0 Nouvel
Obs e 0 Club Mediterranee da cultura. 0 terrorismo esti em todas as propostas da mesrna
farinha, lampejos de lucidez interessada, que engendra 0 adio ou 0 menosprezo de classe.
Apenas 0 trabalho necessaria para construir enquanto tal 0 campo de lutas no interior do
qual se definem os pontos de vista parciais e as estrategias antagonistas, permite 0 acesso
a urn conhecimento que se distingue da clarividencia cega dos participantes, sem se

identificar com 0 olhar soberano do observador imparcial. A objetiva~ao apenas e completa
se objetiva 0 lugar da objetiva~ao, esse ponto de vista nao visto, esse ponto cego de rodas
as teorias, 0 campo intelectual e seus conflitos de interesses, no qual se engendra, as

vezes, por urn acidente necessario, 0 interesse pela verdade; e tambern as contribui<;6es
sutis que traz amanuten<;ao da ordem simbolica, ate pela inten<;ao de subversao, toda
simb6lica, que Ihe designa muitas vezes a divisao do trabalho de domina~ao.

Tratando-se de tal objero, 0 trabalho cientifico sobre 0 objeto e indissociivel de urn
trabalho sobre 0 sujeito do trabalho. Ele depende, antes de tudo, da capacidade que possui
de dominar, na pratica, em sua pratica, os mecanismos que se esfon;:a por objetivar, e que
podem comandar ainda sua rela<;ao com oobjeto. Deveriamos destinar amedita<;ao, como
antigamente as Vidas paralelas, a hist6ria do Princeton Project, vasto estudo empirico
sobre 0 consumo da musica que reuniu Adorno e Lazarsfeld, casal epistemologico feito de
homens. Arrogancia do tearico, que se recusa a sujar as maos na cozinha da empiria e que
permanece muito visceralmente ligado aos valores e aos lucros da Cultura para estar apto
a dela fazer urn objeto de ciencia; submissao do empirista, pronto para todas as abdica<;6es
e abjura<;6es que exige uma ordem cientifica estreitamente subordinada aordem social.
Arrogancia do positivista, que tenta instaurar como norma de toda a pratica cientifica
uma metodologia do ressentimento que tern por prindpio uma especie de furor vingativo
contra qualquer questionamento global; submissao do marxista distinto, que faz marxismo
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casado

divordado

vulgar I;i onde seria preciso refina-Io e marxismo distinto la onde seria preciso a coragem
de ser vulgar. Cada urn vi! bern a verdade do outro.

Os obstaculos epistemol6gicos que deve superar a ciencia social sao, a prindpio,
obstaculos sociais; tal ea representa\ao comum da hierarquia das tarefas constitutivas do
oficio de soci610go que leva tantos pesquisadores a se desviar das atividades humildes,
faceis e fecundas para se dirigir a exerdcios, ao mesmo tempo, dificeis e estereis, ou um
sistema de recompensas an6mico que coloca a pesquisa diante da alternativa do domestico
ou do ca6tico, da doutrina ou da ninharia, desencorajando a combina\ao de uma grande
ambi\ao e de uma longa paciencia que enecessaria para produzir um trabalho cientifico.
Com efeito, diferentemente das intui~6es, as vezes sugestivas, do ensaismo, das teses, as
vezes coerentes, do teorismo OU das constata~6es, as vezes validas, do empirismo, os
sistemas provis6rios de proposi\6es cientificas, que se esfor\am em associar a coerencia
interna e a compatibilidade com os fates, nao podem ser produzidos a nao ser ao pre\o de
urn trabalho lento, dificil e destinado a permanecer ignorado por todas as leituras apressadas
que nao podem ver nada alem de reafirma<;:6es repetitivas de teses, de intui<;:6es ou de
fatos jii conhecidos no resultado provisorio de uma longa serie de totaliza<;:6es porque elas
ignoram 0 essencial, isto e, a estrutura das rela\6es entre as proposi\6es.

o questionario

- Sexo:

- Ano de nasdmento:

- Estado civil:

solteiro

viuvo

- Numero e idade das crian~as:

- Local de residenda:

- Data de chegada ao local de residenda:

Menos de 5 anos 10 anos ou mais

De 5 a 10 anos

- Local de residenda anterior:

- Maior diploma obtido:

- Profissao exerdda (tao predsa quanto possivel):

- Maior diploma e profissao de seu pai e de seu avo paterno (caso haja necessidade, indicar a
ultima profissao exercida)

titula~ao profissao

seu pai

seu avo
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- Voce pode indicar aproximadamente em que faixa se situa a renda anual de sua famflia:

menDs de 10.000 F 20 a 25.000 F 40 a 50.000 F

10 a 15.000 F 25 a 30.000 F 50 a 60.000 F

15 a 20.000 F 30 a 40.000 F mais de 60.000 F

-Voce possui:

urn eletrofone

urn magnetofone

uma maquina fotograJica

telefone

urn autom6vel (ern caso de resposta afirmativa, especificar a marca)

uma televisao

uma camera

Nao reproduzimos a parte do questionario (24 quest6es) relativa afotografia (d. P. Bourdieu et at., Un art
moyen, op. cit., p. 352-356), com exce~ao da questao sabre as diferentes assuntos que podem fazer parte de
uma foto (questao 26).

1 - Qual ea origem de seus moveis?

• compra em urn supermercado

(especificar 0 nome)

• compra em urn antiquirio

• compra ern uma loja especializada

(especificar 0 nome)

2 - Seus moveis sao de estilo:

moderno

rustico

antigo

• compra no mercado de objetos usados

• compra ern uma casa de leil6es

• heran<;a

• aluguel

• compra de urn arteSao
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3 - Se voce tivesse escolha, preferiria comprar m6veis de estilo:

moderno antigo

rustico

4 - Quais sao os tres adjetivos que qualificam melhor 0 interior que voce gostaria de habitar?

asseado, limpo caloroso caprichado

confortavel facH de arrumar repleto de fantasia

recatado classico pratico, funcional

s6brio, discrete harmonioso intimo

5 - Quais sao, entre as qualidades acima, as tres as quais voce confere menor importancia?

6 - Entre as atividades numeradas abaixo, voce pode dizer quais sao aquelas que voce pratica
freqiientemente, raramente e aquelas que voce nunca pratica?
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• bricolagem

• esporte (especificar)

• camping

• caminhada

• artes plcisticas, pintura, escultura

• pratica de urn instrumento musical (qual)

• jogos de sociedade (quais)

• assistir televisao

freqlientemente raramente nunca

7 - Quais sao, entre os cantores a seguir, os tres que voce prefere?

Charles Aznavour Edith Piaf Luis Mariano

Leo Ferre Jacques Brei Petula Clark

Johnny Hallyday Georges Guetary Jacques Douai

Georges Brassens Fran~ois Hardy Gilbert Becaud

8 - Voce prefere uma roupa:

de corte classico e de qualidade vamajosa

que se inspira na moda e corresponde a sua personalidade

s6bria e adequada

audaciosa e rebuscada

na qual voce se sima avontade

chique e distinta

outra (especificar)

9 - Suas roupas sao:

• feitas em sua casa, por voce mesmo ou

alguem de sua familia

• feitas sob encomenda, em urn pequeno alfaiate

ou uma pequena costureira

• feitas sob medida em urn grande atelie

de costura ou em urn grande alfaiate

• compradas em confec~ao

• compradas em pret-a-poner

roupas usuais trajes sociais

10 - Quando voce tern convidados, voce serve, de preferencia, refei~6es:

• simples, mas graciosamente apresentadas • apetitosas e econ6micas
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• finas e rebuscadas

• fartas e boas

• sem cerimonia

• originais e exoticas

• caprichadas e preparadas na tradic;:ao francesa

• outro (especificar)

11- Entre os adjetivos enumerados abaixo, sublinhe aqueles que designam as qualidades pessoais
que voce mais aprecia:

boa-vida refinado consciencioso

ponderado

artista

dinamico

sochivel

positivo

educado

engra,ado

decidido

distinto

12 - Quais sao, entre as qualidades acima, as tres as quais voce atribui menos importancia?

13 - Entre os generos de livros a seguir, quais sao os tres que voce prefere?

romances policiais, romances de aventura poesia

hist6rias sentimentais obras poHticas

relatos de viagem ou de explorac;:ao obras filos6ficas

relatos hist6ricos obras de autores dissicos

obras cientificas obras de autores modernos

14 - Quais sao os tres generos de filmes que voce prefere?

filmes de aventura filmes de grande esped.culo

filmes de guerra comedias musicais

westerns

filmes policiais

filmes hist6ricos

filmes nouvelle vague

filmes comicos

filmes de tese

filmes dramaticos
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15 - Quais sao os filmes que voce viu desta lista? Voce pode indicar tambern 0 nome do diretor
e dos principais atores de cada urn desses filmes?*

Filme visto Diretor Atores

Divorcio a italiana

Rocco e seus irmaos

Cantando na chuva

I1 Gattopardo

* Essa Hsta foi proposta aos parisienses. Propusemos aos entrevistados da regHio do Norte uma outra
Hsta, nao reproduzida aqui, que foi estabelecida em funC;ao dos filmes em cartaz no momenta da
pesquisa.
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Le soupirant

1:abominable homme des douanes

Ballade pour un voyou

55 dias em Pequim

Sempre aos Domingos

Dois sao culpados

o processo

Sete homens e urn destino

Le voyage aBiarritz

II Giustiziere dei mari

o bandido Giuliano

o mais longo dos dias

Le vice et la vertu

Venus imperial

16 - Em urn fiime, 0 que interessa a voce acima de tudo?

os atores 0 diretor

a historia

17 - Se voce escuta radio, quais programas voce escuta principalmente?

os programas de variedades os programas culturais

as informa~6es os programas de musica classica

os programas de atualidade outro (especificar)

18 - Se voce assiste televisao, quais programas voce olha principalmente?

as pe~as de teatro 0 jornal televisivo

os programas cientificos os programas historicos

os filmes os programas iiterarios

os programas de variedades os programas sobre a atualidade

outro (especificar)

19 - Entre os julgamentos expressos abaixo, qual e aquele que e mais proximo de sua
opiniao?

a grande musica ecomplicada

a grande musica nao epara nos

aprecio a grande musica, mas nao a conhe~o

gosto bastante da grande muska, por exemplo, as valsas de Strauss

toda musica de qualidade me interessa
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20 - Quais sao, nesta lista, as obras musicais que voce conhece? Voce pode indicar, em cada
caso, 0 nome do compositor?

obra conhecida

A Rhapsody in blue

La Traviata

o Concerto para a mao esquerda

A Pequena serenata notuma

A Arlesiana

A dan.;a do sabre

o Passaro de fogo

Sherazade

A Arte da fuga

A Raps6dia hungara

A crian<;a e os sortilegios

o Bel0 Danubio azul

o Crepusculo dos deuses

As Quatro esta<;6es

o Cravo bern temperado

o Manelo sem mestre

21 - Quais sao, entre as obras acima, as tres que voce prefere?

compositor

22 - Entre os julgamentos abaixo, qual e0 mais proximo de sua opiniao?

• a pintura, isso nao me interessa

• 0 museu nao emeu forte, nao posso apreciar

• a pintura ebela, mas dificil, para falar dela epreciso conhecer

• gosto muito dos impressionistas

• interesso-me tanto pela pintura abstrata quanto pela pintura das escolas dassicas

23 - Quais sao, entre os pintores da lista abaixo, seus tres pintores preferidos?

Vinci Dali Kandinsky Vlaminck

Renoir Goya Rafael Watteau

Buffet Van Gogh Braque Picasso

Utrillo Brueguel Rousseau

24 - Voce visitou os seguintes museus (especificar, se possivel, em qual ocasHio: com sua escola,
com parentes, com amigos, sozinho e em que ano)?

o museu do Louvre 0 museu]acquemart-Andre

o museu du leu de Paume 0 museu de sua ddade (interior)

o museu de Arte Modema
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I Plano de observa<;:ao (preenchido pelo pesquisador)

ahabi~o

apartamento
bangal6
casa

antigtiidade da constrw;ao:
imovel: HLM

burgues
deteriorado
pobre

standing media
grande standing

numero de pe~as:

decora.yao:
mobilicirio:
estilo dominante:
terreno:
Dutras observac;:6es:

o vestu3rlo
para os homens: vestimenta de trabalho

paleto completo
pulover

traje esporte (polo, jeans...)
traje passeio
gravata

vestido
muito vestida

camisa e saia
cal,a
sapatos baixos, etc.

com punho dobrado

faupa domestica
tailleur

sapatos de salto alto
chinelos

maquiagem e perfume:
aparencia cuidada au nao:

sapatDS:

forma e cor da camisa:
mangas abotoadas
arregac;:adas

para as mulheres:

o penteado
para os homens:

cabelos curtos
cabelos muita curtos
suic;:as
cabelos com brilhantina

para as mulheres:
cabelos curtos
cabelos muita curtos
caque
permanente aparente

cabelos semi-Iongos
cabelos langos
bigode (especificar)

cabelos semi-Iongos
cabelos longos
cabelos descoloridos
cabelos tingidos (frisada)

"escovinha"
repartido (lado-meio)
barba

cabelos muito crespos
cabelos volumosos
cabelos lisos

a linguagem
impecavel
giria

sotaque
marcado
leve
nulo

carreta
erros de frances (especificar)
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Anexo 2.

Fontes complementares l

1 - A pesquisa sobre a renda, conduzida pelo INSEE (Institur national de 1a statistique er
des etudes economiques) em 1970 junto a uma amostra de aproximadamente 45.000
habitac;:6es, foi realizada a partir de declarac;:6es retidas pela Direc;:ao geral de impostos.
Essa pesquisa apreende, entao, apenas as rendas tributaveis, 0 que exclui numerosos
rendimentos de redistribuic;ao, tais como prestac;6es sociais, prestac;6es de assistencia,
etc., mas tambem cenos rendimentos de capitais mobilhirios. Para certos tipos de recursos
e, em particular, para as rendimentos de empresas individuais, trata-se de avaliac;6es fiscais
largamente abaixo da realidade. Apesar desses limites, a pesquisa sobre os rendimentos
fiscais fornece clados originais sabre a estrutura do rendimento recebido por categoria
socioprofissional, as disparidades cia renda media entre categorias e as dispers6es no interior
de uma mesma categaria (cf. G. Banderier, P. Ghigliazza, "Les revenus des menages en
1970", Les collections de l'INSEE, M 40, dec. 1974). as dados apresentados aqui (que
dizem respeito as faroilias e nao aos individuos - com excec;:ao dos valores mobilhirios,
dados por domicilio') provem de tabelas nao publicadas pelo INSEE (com excec;:ao da
indicac;:ao do rendimenta fiscal global medio, cf. G. Banderier, P. Ghigliazza, art. cit., p. 29)
que nos faram comunicados por P. Ghigliazza.

II - A pesquisa "Formac;:ao-qualifica,ao profissional", reaJizada pelo INSEE em 1970 abrangeu
38.000 pessoas. Ela descreve precisamente as relac;:6es entre a formac;:ao geral e profissional
e a situac;:ao profissional (profissao, quaJificac;:ao, nivel de salario, mobilidade, etc.) e fomece
dados sobre a mobilidade profissional e geografica dos individuos (mudan,as ocorridas entre
1965 e 1970) e sobre a mobilidade entre gerac;:6es (profissao, diploma do pai e do individuo).
as primeiros resultados foram publicados (cf. R. Pohl, C. TheIot e M. F. Jousset, "I;enquete
formation-qualification professionnelle en 1970", Les collections de l'INSEE, D 32, mal 1974).
as dados apresentados aqui dizem respeito aos homens ativos nascidos em 1918 ou depois.
Eles provem da explorac;:ao secundaria de tabelas produzidas a pedido nosso.

III - A pesquisa permanente do INSEE sobre as condic;:6es de vida e os consumos das
familias foi realizada em 1972 junto a uma amostra representativa do conjunto das familias
comuns e abrange aproximadamente 13.000 familias.' Ela se ap6ia, por urn lado, em uma
pesquisa por meio de questiomirio que tem por objeto as caracteristicas da familia
(composic;:ao, idade, profissao do chefe, etc.), 0 equipamenta da habita,ao, as despesas
importantes (vestuario, combustive!, etc.), as despesas peri6dicas (alugueis, encargos,
etc.), por outro lado sobre a explarac;:ao de cademetas de contas para as despesas correntes,
deixadas em cada familia durante uma semana, recolhidas e verificadas pelo pesquisador.
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Ela permite estimar 0 conjunto das despesas (com excec:;:ao de certas despesas importantes
e pouco freqiientes como viagens de aviao au de navio, taxas de mudanc:;:a, etc.), bern como
o autoconsumo ou 0 autofornecimento, isto e, os consumos que nao dao lugar a uma
compra (produtos alimenticios para os agricultores, retirada antecipada nos estoques para
os artesaos e comerciantes) e que sao avaliados em detrimento dos detalhes para permitir
a comparac:;:ao com as outras categorias de familias. Compreendemos, entao, que 0 montante
do consumo seja nitidamente superior ao montante da renda para os agricultores e os
pequenos empresarios (caregoria na qual, par ourro lado, a subdeclara,ao de renda e
frequenre). (Para as resultados globais, ver G. Bigata e B. Bouvier, "Les conditions de vie
des menages en 1972", Les collections de 1'INSEE, M 32, fevrier 1974). As informa,oes
apresentadas aqui provem da analise secundaria das tabelas par categorias finas produzidas
a nosso pedido.

IV - A pesquisa sabre as "Iazeres", que foi realizada pelo INSEE ao longo do ultimo
trimestre de 1967, junto a uma arnostra aleat6ria de 6.637 pessoas, representativa do
conjunto da populac:;:ao frances a adulta, utilizava urn questionario que comportava
questoes sabre as condi,oes de vida (auxilio domestico, guarda das crian,as, distancia
de certos equipamentos: teatro, piscina, etc., posse de uma segunda residencia, etc.),
sabre a tempo e a ritmo de trabalho e, sobretudo, sabre as diferentes praticas culturais,
visitas a museus, exposic:;:6es, monumentos, leitura, freqilencia a diferentes tipos de
espetaculos, cafes e restaurantes, passeios, recepc:;:6es, radio, televisao, as diferentes
ocupac:;:6es: radio, bricolagern, cac:;:a, pesca, aposta em cavalos, atividades literarias au
artlsticas, cole,ao, etc. (Para as resultados da pesquisa, ver principalmente P. Debreu,
"Les comportements de loisir des Fran,ais", Les collections de l'INSEE, M 25, aout
1973). Os dados apresentados aqui (relativos a popula,ao masculina, unicamente)
provem da analise secundaria de tabelas produzidas a nosso pedido.

V - A pesquisa de 1966 sabre a meio '~ffaires et cadres superieurs" foi realizada pela
SOFRES (Societe [ram;aise d'enquete par sondages) a pedido do CESP (Centre d'erudes
des supports de publicite') junta a 2.257 pessoas com idades a partir de 15 anos, vivendo
em urn domidlio cujo chefe de famma e industrial, grande comerciante, membro de
profiss6es liberais, quadro superior, engenheiro ou professor secundario ou universitario.
o questionario compreendia urn conjunto de quest6es sobre os habitos de leitura e a
leitura dos ultimos dias de jornais, semanarios e peri6dicos, a audiencia do radio e da
televisao, a nlvel de vida, a equipamenta do domicilio, a estilo de vida (ferias, esportes,
consumo), a vida profissional (congressos, viagens, almoc:;:os de negocios), as praticas
culturais, bern como as principais informa,6es de base (nlvel de estudos, renda, porte da
residencia, etc.). Pudemos dispor para essa pesquisa do conjunto das distribui,6es segundo
a categoria socioprofissional do chefe de familia au do individuo.

VI - A pesquisa de 1970 do CESP sabre a leitura da imprensa, executada pela SOFRES,
abrangeu uma amostra de 2.682 pessoas ativas ou nao que vivem em urn domidlio cujo
chefe de familia e industrial, grande comerciante, membro das profiss6es liberais, professor
secundario ou universitario, engenheiro au quadro. Ao final da entrevista, urn questionario
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postal realizado pela SEMA e pela SOFRES foi entregue pelo pesquisador: 66 % das pessoas
assim interrogadas reenviaram esse questionario, que tinha por objeto principalmente as
centms de interesse ("assuntos sabre as quais gosta de falar"). as equipamentos domesticos
e de lazer, as residencias principal e secundaria, aa [erias, as viagens de neg6cios, as pnhicas
culturais, leitura, discos. museu, cinema, etc., as colet;:6es de obras de arte, as esportes, 0

autom6vel, as comportamentos economicos. Para esse estudo, pudemos dispor das
distribui,aes de acordo com 0 jomal ou 0 semanario lido (mas nao segundo a categoria
socioprofissional) .

VII - A pesquisa sobre as praticas culturais dos franceses, concebida pelo Service
des etudes et de Ia recbercbe du Secretariat d'etat Ii Ia culture, e preparada por urn
grupo de trabalho que reunia representantes do Commissariat gem'ral du Plan, do
INSEE, do INED, do CNRS e da ORTF, foi realizada em 1973 pela ARMCM (Analyse,
recbercbe et conseil en marketing et communication). Ela abrangeu uma amostra de
1.987 pessoas com idades a partir de 15 anos. 0 questionario comporta urn conjunto
de quest6es ja colocadas na pesquisa sobre os comportamentos de lazer conduzida
pela INSEE em 1967 e questaes mais detalhadas e mais precisas sobre certas praticas
culturais (e em particular sobre 0 conteudo dessas praticas - por exemplo, 0 tipo de
programas olhados na televisao, 0 tipo de discos possuidos e escutados, as obras de
arte possuidas, etc.). Nao foi possivel, dada a maneira como a informa,ao foi coletada
(as categorias socioprofissionais foram pre-codificadas em 10 categorias), proceder,
a partir dessa pesquisa, a uma analise precisa das varia<;6es das prMicas culturais

segundo as fra,aes de classe. Os principais resultados foram publicados pelo
Secretariat d'etat a Ia culture, Service des etudes et de Ia recbercbe, Pratiques
cuItureJIes des Fram;ais, 2 tomes, dec. 1974.

Ireroos nos contentar em enurnerar as outras pesquisas consultadas.4 Quase sernpre
consagrados a urn dorninio particular, esses estudos que se ap6iam na maior parte do
tempo em amostras relativamente limitadas, utilizam na maior parte das vezes um sistema
de classifica,ao que reagrupa as profiss6es em cinco categorias: 1) agricultores, 2) operarios,
3) empresarios da industria e do comercio, 4) empregados e quadros medios, 5) quadros
superiores e profiss6es liberais.

Sobre 0 cinema

VIII - "Cinema fran,ais. Perspectives 1970", Bulletin d'information du Centre national de
Ia cinematograpbie, nre% special, 91, fev. 1965.
IX - IFOp, Les acteurs et actrices prt!feres des Fram;ais, oct. 1968.
X -lFOp, Les acteurs et actrices prerert!s des Fram;ais, sept. 1970.
XI - IFOp, " La frequentation et I'image du cinema en 1970 », Bulletin d'information du
Centre national de Ia cim!matograpbie, 126, 1970, 46 p. e suplementos.
XII - «Le public cinematographique », Bulletin d'information du Centre national de 1a
cim'matograpbie, 153-154, juin-aout 1975.
XIII - SOFRES, Les Fram;ais et 1e cinema en 1975, mars 1975.
XIII bis - CESp, Etude sur 1'audience du cinema, Paris, 1975, XVI, 100 p.
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Sobre 0 teatro

XIV - SEMA, Le theatre et son public, Enquetes realisees pour Ie Ministere des affaires
culturelles, Paris, 1966,2 vol. (Trata-se dos resultados de uma pesquisa importante realizada
em 1964 sabre a publico dos teatros parisienses).
XV - IFOp, Etude aupres des speetateurs des "paratheatraies" au Theatre de ia Ville,
Paris, IFOP, 1969, 20 p.

Sobre 0 radio e a televisao

XVI - "Une enquete par sondage sur l'ecoute radiophonique en France", Etudes et
conjoncture, 10, oct. 1963, p. 923-1002 (Trata-se de uma importante pesquisa realizada
em 1961 que abrangeu uma amostra de 12.000 pessoas).
Entre os numerosos estudos efetuados pelo Service des etudes d'opinion de i'ORTOF
entre 1966 e 1974, destacamos:
XVII - Les teiespectateurs et ies emissions musicaies, Pesquisa realizada em 1969 e 1970.
XVIII - Les dossiers de Ncran, Pesquisa realizada em 1971.
XIX - Une enquete sur ies varietes. Traitement des donnees par I'analyse factorielle des
correspondances, juillet 1972.
XX - Les auditeurs de France-musique; attitudes, opinions, habitudes d'ecoute des
emissions, juillet 1972.
XXI - Les festivals et ia radio, Fase explorat6ria, juillet 1974.

Sobre a leitura

XXII - IFOp, Les iecteurs et acheteurs de livres, Paris, IFOp, 1967, 59 p.
XXIII - IFOp, La clientele du livre, Paris, Syndicat national des editeurs, 1969,37 p.
XXIV - IFOp, Les achats de livres pour ia jeunesse, Paris, IFOp, 1970, 61 p.
XXV - SOFRES, Les Fran,ais et la iecture, Paris, SOFRES, 1972, 13 p.
XXVI - SERVO, Anaiyse seetorielle de Ndition, 1. Etude des marches. Resultats qualitatifs,
i1. Etude des marches. Synthese des resuitats du sandage, Paris, Cercle de 1a librairie,
1975, 175 p., 51 p.
XXVII - SOFRES, I:image des ecrivains dans i'opinion publique, avril 1976.
Sobre a leitura dos jornais, semanarios e revistas, os estudos anuais do Centre d'etude
des supports de pubiicite em Les lecteurs de la presse, XXVIII.

Sobre os festivais de teatro ou de musica

XXIX - ]. Hemard, C. Martin, J. Mathelin, Etude de 3 festivals de musique, La Rochelle
i974, Saintes i974, Royan i975, Paris, Centre d'etudes des techniques economiques
modernes, nov. 1975, 130 p.
XXX - EX. Roussel, Le public du festivai mondiai de theatre de Nancy, Nancy, Centre
d'lnformations et d'etudes d'economie, 1975.
XXXI - SEMA, Donnes statistiques sur ie systeme musical fran,ais, Paris, SEMA, 1967, 267 p.

Sobre a decora~ao e 0 mobiliario

XXXII - ETMAR, Le marche de l'ameubiement dans ies foyers domestiques. Importance

des depenses et caracteristique de ia clienteie, Paris, ETMAR, sept. 1967.
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Sobre os consumos alimentares e de vestuario

Alem das pesquisas permanentes do INSEE sabre "Ia consommation alimentaire des
Fran,ais" (XXXIII), cujos resultados estao publicados nas cole,6es do INSEE, e de nossa
explorayao secundaria por categorias finas da pesquisa sabre Illes conditions de vie des
menages" (Pe., III), utilizamos:
XXXIV - SOFRES, Les habitudes de tabie des Fram;:ais, Paris, janvier 1972, 63 p.
XXXIV bis - SOFRES, Les Fram;:ais et ia gastronomie, (n=1000), juillet 1977.
XXXV - Thi Nguyen Hun, Les depenses d'habillement des Fran,ais en 1971-1972, Les
collections de l'INSEE, M 38, nov. 1974.

Sobre 0 esporte

Alem dos dados fornecidos pela analise secundaria por categorias finas da pesquisa do
INSEE sobre os lazeres (F.e. IV) e pela pesquisa sobre as praticas culturais (F.C., VII),
consultamos:
XXXVI - SOFRES, Les Fran,ais et ie sport, fevrier 1968.
XXXVII- IFOp, Les attitudes des Franpis al't!gard du sport, decembre 1972.
XXXVIII- SOFRES, Les Fran,ais et ie sport, juin 1975 (n=2000, 15 anos ou mais).

Sobre a imprensa

Alem da pesquisa ja citada do CESP sobre "Ia lecture de la presse dans Ie milieu d'affaires
et cadres superieurs" (cf. acima F.e., VI), utilizamos:
XXXIX - CESp, Douzieme etude sur ies ieeteurs de ia presse, 1976.
Os dados apresentados aqui provem de nossa explora,ao de tabelas par categorias finas
produzidas a pedido nosso (n=5562).
XL - IFOp, Les iecteurs de quotidiens dans ia campagne eiectoraie, fevrier 1978.

Sobre as despesas com a aparencia

XLI - SOFRES, Pourquoi ies Fran,aises veuient-elles maigrir?, mars 1974 (n=450, mu
Iheres de 18 a 65 anos).
XLII - SOFRES, Les femmes et ia mode, ocwbre 1974 (n= 1100, mulheres de 18 a 50
anos).
XLI1I- IFOP-Groupe d'etudes de Marie-Claire, I:art de recevoir, decembre-janvier 1978.
XLIV - IFOP-Groupe d'etudes de Marie-Claire, Les Fran,aises et ia beaute, decembre 1976
(n=1016, mulheres de 18 a 45 anos).
XLV - ETMAR, Achats de vetements, 1971 (n=552, mulheres da regiao parisiense).

Sobre a moral

XLVI - IFOp, Les Fran,ais et l'amour, novembre 1975.
XLVII- SOFRES-Express, Attitudes envers i'homosexualite, 7-11 decembre 1973.
XLVI1I - IFOP-France-Soir, Les Fran,ais sont comme p, aofrt-septembre 1974 (n= 1217).
XLIX - SOFRES, I:image de ia justice dans l'opinion publique, fevrier 1977.
L - SOFRES, Les Franpis et ia censure au cinema, sept. 1974.
LI - SOFRES, Les Fran,ais et l'art moderne, avril 1972 (n=1000).

A Distin.-;ao 481



Gostos e pra.ticas culturais 1

A DISPOSI<;AO ESTETICA
Porcentagem de membros de uma categoria social que julgam
gue com os temas a seguir e passive! faz.er urna bela foto

OS PINTORES PREFERIDOS
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I Com exce~ao dos agricultores e assalariados agricolas.

2 Na nova pequena burguesia reunimos as servi~osmedico-sociais, as intermediarios culturais, as artesaos e as comerciantes
de arte, as secretarios e as quadros medias do comercio.

CLASSES
SUPERIORES 64

n 467

n 584
empresarios da
industria e do comercio 80

n 102
quadros, engenheiros 59

n 232
profissoes Iiberais 73

n52
professores secundarios
e universitarios,
produtores art/sticos 53

n81

48 23 19 18 4

>
:::l
ro
~o
w
•

o
Vol

~
Q)

S
Vol

ro
Vol
.-+a-,
Vol
.-+_.
n
o
Vol

8

19 12 2

29 15 3

28 25 6

14

12

16

5

10 5 10 30 47 9 13 44 36 6

15 15 18 12 12 49 57 7

32 8 20 6 16 49 48 3

23 23 26 6 24 53 47

34 19 18 14 23 56 42

27 17 18 12 19 51 47 4

18 9 20 11 16 48 49 5 9 31 27 4

22 11 16 10 13 42 50 8 12

19 14 21 17 23 59 31 3 12 18 19

D 10 N 8 14 ~ 56 5 6 34 V

12 6 16 22 16 61 57 6 8 22 31 10

2

2

4

2

7

896

6 II

9 14

17

32 12 16 11

49 25 30 13

23

25

54 49 41 37 17

30 10 15 4 2

53 20 10 17

54 23 33 19

45 22 24 24

55

40

44

53

58

57

57

75

46

61

53

58

74

60

60

56

50

47

50

61

54

48

57

59

51

52

37

41

36

38

63

36

23

35

19

27

12

17

43

20

31

18

50

22

91

84

90

72

88

86

n 119

CLASSES
POPULARESI

n 166
anesaos. pequenos
comerciantes

n 100
empregados. quadros
medios

n 287
tecnicos, professores
primarios

n78
nova pequena
burguesial
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Gostos e praticas culturais 2

OS JULGAMENTOS
SOBRE A PINTURA'

AS OBRAS DE MUSICA PREFERlDAS )
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CLASSES PQPULARES 26 62 7 4 32 42 66 28 25 24 33 4 II 7 2

artesaos, pequenos
comerciantes 16 73 44 2 41 60 30 27 24 34 11 15 15 10 1

empregados, quadros
medios 17

tecnicos, professores
primarios 3

nova pequena burguesia 4

65

50

30

12

26

32

7

22

34

35

53

64

14

13

36 53

18 18

14 22

23

18

10

22

21

12

21

31

25

40

38

25

II

19

17

27 22

31 46

34 47

70320

12 1 10 10 7

16 10 14 12 8

CLASSES MEDIAS 14

empresarios da industria
e do comercio 4

quadros, engenheiros 8

profiss6es liberais

professores secundarios
e universitanos,
produtores artisticos 4

56

51

27

31

14

16

27

39

40

39

14

17

26

29

43

45

42

55

58

75

9

6

II

13

21

30 43

23 24

20 20

4 17

I 3

21

28

II

6

20

6

13

2

4

25

28

25

21

13

36

50

42

32

21

13

9

18

II

22

27 29

21 30

30 39

53 55

51 51

10 3 6 5 3

10 3 15 4 5

15 2 13 12 13

6 2 13 17 D

23 4 31 32 13

CLASSES SUPERIQRES 5 31 37 27 55 12 15 17 14 9 23 39 16 34 4J IS 2 17 14 12

...
CD
W

As porcentagens foram calculadas nao-respostas excluidas.

I Cada individuo era convidado a selecionar tres nomes em uma lista de 16 obras.
2 Cada individuo era convidado a escolher entre diferentes jUlgamentos aquele que the parecia 0 mais proximo de
sua opiniao.
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Gostos e praticas culturais 3

~="""""...............-------!!!!!!!!!!..-§

as COMPOSITORES' as DIRETORES' AS LEITURAS' A LINGUAGEM'

Alinguagem o sotaque
E '. ~:9 8 ~

.
~ " '0 t e ] 'g

'§ " ~ '0

~ ~'. .; " ~ " ~

IE I. , ~ 0
E E ""

~

E " "
0

~ 0 0 E ";: E
~

0

~ " B ~ 1l
N ~ 0 ~ M 0 '8 '';:: E 1i ] ~

.~ " e ~ ~ '"" " "
, • 0 . ,

~ :a ~N
~ ,- " " "

, • 8 § 0
0 M N - - ~ ~. 0 0 ~ "

,
CLASSES PQPULARES 77 19 4 89 10 2 36 61 57 40 19 10 8 2 8 50 42 33 54 12

artesaos, pequenos
comerdantes 65 27 7 I 80 18 2 3 60 3 51 22 II 10 8 4 28 68 12 37 50

empregados, quadros
medias 49 31 17 3 59 37 4 28 49 54 47 40 28 21 5 4 15 77 4 16 56 28

tecnicos, professores
19 38primarios 17 28 36 56 32 II 9 38 49 38 32 17 14 94 6 35 65

nova pequena burguesia 20 22 39 18 39 44 17 10 25 25 34 56 41 35 30 5 74 21 5 26 68

CLASSES MEDIAS 41 28 22 8 58 35 7 23 45 43 45 40 28 21 12 3 14 78 5 10 44 46

empresarios da industria
e do comercio 30 28 26 15 61 29 10 10 41 43 68 36 30 6 8 80 20 33 67
quadros. engenheiros 16 22 41 21 52 39 9 3 38 38 40 41 36 29 27 94 6 13 87
profissoes Iiberais II 13 40 35 42 38 19 8 25 44 48 36 21 25 38 6 81 12 12 87
professores secundarios
e universitarios,
produtores artisticos 4 II 33 52 22 46 32 7 15 29 24 55 47 35 34 10 85 3 7 93

CLASSES SUPERIORES 15 22 37 26 47 38 15 6 33 38 41 42 35 25 25 5 84 II 16 84

::!1 As porcentagens foram calculadas nao-resposras excluidas.
~

I N6mero de compositores conhecidos na lista de 16 obras musicais.~

~
~

2 Numero de diretores conhecidos na lista de 19 filmes.'"0 3 Carla individuo era convidado a escolher tres generos de !ivros em uma iista de dez generos."~0-
4 Trara-se de observa~6es anotadas pelo pesquisador que dispunha de uma grade de observa~ao.".
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Gostos e pniticas culturais 4

AS ATIVlDADES' 0 RADiOl as CANTORES PREFERIDOSJ.
~ ~ ~ "'~ ~ ~<'l e,
'" l: '" lJ '" ... '> <:: "iii ., '"

E § '0 §.~ § <Ii § ;:I~ ., ,g -;:I i3 E ..
~~ 15 E ~ E ::l E So "g :; ; "g::l ~ 0 -" g ~ ~
~,~ '0> :3:~ ~,~ ~,~ ~ ~ 1:l § ;;""2 ~ 5 ,§ E f; 'g.. ~...,'~
.:: Z 8 ~ if ~ if :;; if ;:l t:: 'C ..8 - "C"=: .~ ; U i:i ::;; ;:; '" t:: 0
.E,,:::: ..8 ~-= ;<.t:: .S.: Eo« ~ ,S S ~ 6 " ::2 ll< <: :r: ~ ai ~ 0

CLASSESPOPULARES 63 50 46 4 6 6 52 26 10 13 31 18 30 52 17 24 41 20 7

artesaos, pequenos
comerciantes 79 59 39 6 5 13 46 22 17 15 22 20 30 36 2 31 32 20 4

empregados, quadros
medios 51 56 47 7 1 23 50 15 18 16 21 12 25 47 11 48 40 30 6
tecnicos, professores
primaries 61 69 68 10 6 40 13 22 54 11 4 5 19 19 3 55 72 35 14

nova pequena burguesia 52 60 65 24 15 51 14 21 56 8 9 11 16 29 5 41 50 13 19

CLASSESMEDLAS 57 59 52 11 5 29 37 18 31 13 17 12 23 38 7 45 45 31 9

empresarios da industria
edocomercio 47 59 52 3 8 44 17 40 36 7 13 1026 33 6236110 5

quadros, engenheiros 38 66 55 8 9 46 8 29 54 9 3 7 23 28 5 42 70 37 9

profiss6es liberais 44 85 63 14 12 61 14 18 53 IS 6 4 IS 36 50 71 38 21

professores secunda-rios
e universitarios,
produtores ardsticos 38 54 71 16 16 64 9 15 68 7 1 I 2 12 4 54 85 48 25

CLASSES SUPERIORES 40 65 58 9 10 51 II 28 53 9 5 6 19 27 5 41 71 33 12

As poreentagens foram ealculadas nao-respostas excluidas.
1 Cada individuo era eonvidado a especifiear se praticava nunea, raramente OU freqtientemente diferentes
atividades (para OS museus, trata-se da poreentagem daqueles que foram pelo menos uma vez ao Louvre e ao
Museu de Arte Modema).
2 Trata-se dos tipos de programa mais eseutados no radio.
3 Cada individuo era eonvidado a eseolher tres eantares em uma lista de doze.
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Gostos e pnl.ticas culturais 5

OS MOVEIS' OINTERIORl OVESTUARIO'- OAMIGO'- ACOZINHA'.
~ ~
~ ~ E

.g B g ~ ~ Cl '"
",;:l.!!:C,:;; 0 '§'~8 ~ ",:g.~..g
.g~.,-g e 1:1 §~.§ Sl:2 "a"v",-OEl
""~!S!OJ 0:1 uO>Il.l.::l 0 '" <or:!0~'"

~ ~ ] ~ .g ~ goo s :6 .12 ~ g ~ ","g 0 & 0 .§~].,; ~
E ~~1l'~ -, ~o 61l·~.g§~ ~ ~ ~.~l~.g~ll'" S1l&'~,:
& .. 1Jl :: .g 8 :-;::.S .2 ;;; ::! 15 E ;; ~ .2" ~ ~ ~ 'a"ti =:.- e E'~ :~ 6
~§ 13 E § -t~:S e ~ a '51~ g. 8 -f3 .2 8"2 ~:e]'g 5;·iQg-o.E

CLASSES POPULARES 38 24 4 1 4 41 45 22 25 4 3 8 23 44 28 3 40 63 25 10 5 8 23 35 I 9

artesaos, pequenos
comerciantes 29 27 3 4 8 41 39 45 26 4 5 15 23 29 24 12 22 68 47 5 6 5 9 14 31 6 11

empregados. quadros
medios 15 35 10 4 4 35 30 45 24 3 2 6 37 25 48 6 15 46 55 17 5 7 5 15 34 4 8

tecnicos. professores
primaries 23 42 5 4 10 22 13 41 32 6 10 10 49 31 42 14 19 45 32 18 10 6 27 16 45 11 6

novapequenaburguesia IS 25 II 14 22 II 12 47 33 19 15 19 47 17 39 26 9 29 302018 18 29 21 26 14 8

CLASSES MEDIAS 19 33 9 6 9 30 26 45 27 7 7 11 38 25 39 12 16 46 44 16 8 9 13 17 35 8 9

empresarios da industria
edocomercio 10 39 30 18 50 11 17 48 24 5 12 12 47 25 43 23 23 45 53 9 18 17 16 17 22 15 29

quadros. engenheiros 6 28 17 16 42 IS 17 48 19 10 11 36 53 15 34 14 12 31 39 18 16 9 27 16 26 9 5

profissOeS liberais 8 31 II 19 61 10 16 43 25 17 16 10 47 13 33 21 15 52 38 13 6 17 28 17 27 8 8

professores secundirios
e universid.rios,
produtores artisticos 30 27 10 21 32 7 14 36 28 15 12 22 47 15 35 14 19 27 24 14 12 9 31 20 29 12 10

CLASSES SUPERIORES 11 31 18 18 44 11 16 45 23 11 13 25 50 17 36 17 16 36 38 16 IS 12 25 17 26 11 12

As porcentagens foram calculadas nao-respostas excluidas.
1 Trata-se do lugar (ou dos lugares) em que foram comprados os moveis.
2 Cada individuo foi convidado a designar, em uma lista de doze adjetivos, os tres adjetivos que melhor qualificavam 0

interior que eles gostariam de habitar; a escolher entre seis proposi~6es relativas ao vestuario, as treS que exprimem
melhor seus gostos; entre doze qualidades as tres que ele mais aprecia em seus amigos, e, enfim, aquele dos sete tipos de
refei~6es propostos que ele gostaria de servir a seus amigos.

~~----..i
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> A disposi~ao estetica segundo 0 capital escolar'"ia'
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Capital escolar , ~ • , ,
~~ ~ ~ ~ ~

sem diploma. CEP 82,0 88,5 35,5 50,5 51,0 54,5 61,5 46,0 36,0 26,5 15,5 6,0 4,0 8,5 13,0 6,5 4,0 5,0 5,5 2,0 0,5

CAP 88,0 92,5 35.5 47,5 31,0 60,0 57,0 43,0 37.5 37,5 37,0 8,5 4,5 12.0 18,5 7,5 8,5 6,0 3,0 5,5

BEPC 72,5 85,5 32,5 39,5 32,5 56,0 57,0 55,5 25,5 40,5 27,5 6,5 8,5 13,5 17,5 8,0 13,0 5,0 6,0 5,5 1,0

Baccala.ureat 74,5 76,5 20,0 36.5 19,0 37,0 56,5 58,0 44,0 40,5 42,0 22,0 16,0 21,0 23,5 18,0 13,0 10,5 13.0 12,5 5,0

!n[cio de estudos sup. 68,5 57,5 30,0 23,5 15,0 41,5 46.0 56,0 35,5 41,5 45,0 31,0 14,5 19.5 32,0 29,0 18,0 18,0 22,5 9.5 2,5

Licence 72.0 57,0 19,0 31.5 7,0 36,5 57,0 59,0 44,0 44,0 56,0 32,5 16,5 22,5 28,5 24,5 22.5 19,5 16,0 17,5 1,5

Agregarion,
grande ecole 69,0 65,0 39,S 41,0 25,5 39,S 34,0 49,5 52,0 45,0 60,5 31,0 22,S 29,S 38,0 36,5 27,0 25,5 31,0 22,5 15,5·

Calculamos as porcentagens. nao-respostas excluidas. Na impossibilidade de reproduzir 0 quadro completo das
distribui~6es entre as diferentes respostas (feia, insignificante, interessante, bela) para cada objeto, retivemos aqui a
porcentagem dos pesquisados que julgam que se pode fazer uma bela fotografia com esses objetos ao ordena-Ios dos
mais "faceis" (isto e, ji fortemente constituidos) aos mais "dificeis" (isto e, pouco ou nada constituidos ao nivel da
estetica comum no momento da pesquisa).
Para ler esse quadro, e preciso saber que a distribuil;:ao entre as diferentes respostas varia ela propria de acordo com
os objetos e de acordo com os niveis de instruyao, de modo que a estrutura que tentamos colocar em evidencia
sublinhando a tendencia mais forte em cada coluna teria sido muito mais legivel se tivessemos proposto aos pesquisados
uma escolha dicot6mica (entre bela e feia) .

..
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Oulras fonles

1 - Alguns indicadores do capital economico (%)

(F. c., I) (F. e., I) estatuto de ocupal;ao
reparti~iio do rendimento taxa de detentores de da habita~ao

(1970) (F. c., III)
'.
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1 12706 ~ 41,3 10,9 4,2 86,0 1,5 0,4 ""' 0,8 6,3 16,9 12,8 37,6 m
2 11339 QU 22,6 7,1 5,6 1,0 0,4 19,3 5,3 0,5 2.L2 6,4 16,5 2.Z.1 lB,1 17,8 6,8

3 14903 34,7 42,4 14,7 7,9 0,3 93,4 1,3 0,1 1,1 2,3 3,3 17,7 10,2 §1.2 8,9

4 18495 13,7 ill! 23,8 10,4 0,2 97,7 2,2 0,3 1,6 2,4 3,6 15,0 24,6 55,2 5,3

5 21280 8,2 .H.l 1QA 16,7 0,3 98,2 2,2 0,7 0,5 2,7 3,6 11,4 23,3 57,7 7,5

6 0,9 17,5 ~ 42,0 1,5 0,1 22.d 1,4 0,8 0,4 4,1 6,7 15,0 35,5 42,2 7,3

7 25729 12,3 32,5 25,3 25,8 3,4 0,7 34,1 ~ 1,1 3,5 12,9 14,2 32,7 30,9 33,2 3,2

8 26864 15,3 27,2 23,2 28,8 3,9 1,5 24,3 m 4,8 3,8 20,2 19,2 32,2 15,9 46,8 5,1

9 1,5 33,8 27,6 22,2 4,0 0,8 97,5 3,4 2,6 0,7 8,9 9,5 9,9 13,4 .Q.l 13,5

10
22546

5,9 41,7 29,4 21,6 1,1 0,2 98,8 2,1 1,9 1,0 5,1 8,6 14,0 24,1 55,3 6,7

11 2,1 12,2 26,4 47,9 8,9 2,5 TI..l 4,0 5,7 0,5 ll,l 17,5 12,8 36,9 43,4 6,9

12 1,3 15,1 30,1 48.1 4,8 0,5 98,5 2,4 3,9 0,1 5,8 8,7 9,7 35,S 50,1 4,7

32770

13 5,7 32,6 29,6 27,8 3,7 0,6 84,2 M.2 10,0 12,4 18,1 20,8 56,9 4,1

,4 3,0 19,1 25,4 46,4 5,5 0,5 96,7 0,9 6,0 0,1 7,6 10,4 10.0 26.0 36,1 27.9

15 61616 2,2 1~1 11,1 36,923,114,6 64,0 47.5 9,4 4,9 29,7 30,2 tlJ!. 23,2 27.0

16 102222 1,3 2,6 4,1 26,4 31,9 J1..Q 83,0 26,0 4,4 3,7 ll.l .1Q,Q 32.8 »& 11,6

17 0,5 2,9 lI,5 ill 24,2 7,6 22.& 3,6 5,3 0,9 15,2 27,7 20,5 33,8 39.1 6,6

18 57229 0,4 0,8 4,4 .B.J!~ 9,7 98,7 3,1 4,3 0,8 15,5 30,4 12,6 1bO 37,3 7,5

19 1,4 8,6 18,5 43.5 22.3 5,6 97,6 2,1 14,1 1,8 10.4 21,0 12,2 28,5 49,2 10,1

20 83309 3,1 4,8 6,5 27,6ll...Q M.2 41,0 17,5 .812 3,4 1Q...3. 1M 35,6 22,6 40,0 1,8

1 ~ assalariados agrfcolas, 2 ~ exploradores agricolas, 3 - trabalhadores bra~ais, 4 - openirios sem
qualific~ao, 5 - openirios com qualifica~ao, 6 - contramestres, 7 - anesaos, 8 - pequenos comerciantes,
9 - empregados do comercio, 10 - empregados de escrit6rio, 11 - quadros administrativos medios,
12 - tecnicos, 13 - serviyos medico-sociais, 14 - professores primarios, 15 - empresarios do comercio,
16 - industriais, 17 ~ quadros administrativos superiores, 18 - engenheiros, 19 - professores secund:irios
e universirarios, 20 - profissoes liberais.

Pierre Bourdieu
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2 - Alguns indicadores da trajet6ria social e do capital cultural herdado (%)

(F. c., II) profissao do pai' diploma do paP

.2 "'
~~ " 0 ,
.~ '. ~
~.

~

~
~~ ~

~ il-

I
~"§."E :; 8 ~'~ eo 0

.~ " ~ -[ .~ ~~,. ~ • 0 § '~

~~
e ~

0 ,g "t

" • ~" ". :2 ,-8 ~~ &~ ~
~

.Ij
0 e

"* 0

~ ~~ 0 '"0:':::

~'3 ], . ~"£
~ .. .g ~

0

" ~o

~ ~
.~] E '0 <) -" 0p. ,. "

" • 'iJ ~;; 0 ;;~ i'lt: ~ E ~
~

~ j ~

U) 0- ~e . " ~ o e e "' "' 8
U ~ ~ b :;( ~o [ " 0 § 0 ]8 2 • <) ~ ~o u • u ~ ~ ~

1 l22 .1Q...2 8,0 5,1 0,8 5,0 3,3 0,4 0,3 0,5 lid 17,2 0,6 0,6 0,2

2 3,8 .aM. 1,9 1,2 0,2 2,3 0,8 0,2 0,2 0,6 0,2 69,8 27,9 l,l 0,7 0,5

3 ill 30,3 23,9 15,0 1,7 5,9 7,6 1,1 0,4 0,5 M.Q 15,1 0,6 0,3

4 8,8 25.3 2,>Jl 17,7 1,9 9,0 7,2 2,1 1,2 0,9 0,1 75,4 22,5 1,3 0,5 0,3

5 6,1 14,0 22.> ~ 1,8 10,9 10,0 2,9 1,4 1,7 0,1 67,3 29,8 1,5 1,0 0,4

6 5,5 12,6 23,6 ~ 2,2 10,1 11,3 3,7 2,1 3,2 0,1 65,3 30,7 2,0 0,9 1,1

7 6,3 16,7 11,8 13,6 1,9 lid 8,1 2,4 2,9 1,6 0,4 64,5 32,0 1,9 1,1 0,6

8 4,9 18,1 7,0 10,7 0,8 J2..4 8,1 2,1 6,0 ~3 0,6 61,2 31,9 1,2 3,4 2,2

9 4,8 10,3 16,8 18.0 0,9 18,3 15,4 3,7 7,7 3,4 0,7 54,6 37,1 3,3 2,1 2,9

10 5,1 16,8 20,4 17,3 2,7 10,1 15,7 6,4 1,8 3,4 0,3 57,8 34,5 4,1 2,1 1,4

11 2,8 10,3 9,9 15,6 U 13,7 15,0 11,9 5,2 9,8 2,4 40,6 41,6 6,7 5,1 6,0

12 2,0 7,2 15.6 20,5 2,1 1l,4 .lli.1 11,5 4,1 8,2 1,0 42,9 "'"' 5,6 5,0 3,6

13: 3,4 22,2 14,8 16,8 M 6,4 13,0 8,8 2,0 6,1 1,7 46,8 40,5 5,9 3,1 3,7

1,5 12,7 9,5 12,4 1,3 12,4 12,9 12,3 9,1 10,8 5,1 37,2 36,9 6,1 8,6 11,3

14 0,6 6,9 14,8 19,8 1,5 13,1 lQJ. 15,3 3,2 6,9 1,8 36,1 1U 5,4 9,4 5,9

15 3,4 13,5 5,4 5,2 0,8 27,4 9,1 2,6 ill 5,4 3,4 48,1 38,6 5,3 3,8 4,2

16 0,6 19,2 7,7 14,7 1,0 29,2 3,8 1,5 1M 2,4 1,9 52,9 38,1 2,6 2,2 4,3

17 1,3 7,7 7,4 10,3 1,1 14,3 15,2 II,2 9,7 19,1 ~7 35,1 36,5 7,2 10,0 11,3

18 0,6 5,2 6,6 1l,7 1,0 11,4 12,6 I4.8 6,7 li..5. 3,9 32,0 29,4 Il2 1I,4 18,5

H 2,1 7,1 4,6 8,7 0,9 15,4 11,7 J2,l 3,8 23,2 M 31,6 33,6 7,9 1I,6 15,4
19M 1,6 4,5 2,9 5,2 12,0 15,2 lQ.J 5,9 £6.,1 6,2 23,3 27,1 ill ill ~

20 0,4 5,5 2,8 1,7 0,5 14,7 9,4 12,1 11,4 20,7 2M. 30,4 23,4 7,4 ill .li.2

I Para a profissao do pai, 0 calculo foi efetuado excluindo-se as nao-respostas e as "outras" profissoes.
2 Exercito e policia foram reagrupados entre os empregados.
3 Trata-se do diploma de ensino geral ou superior do pai (os diplomas tecnicos, CAp, Bp, BEC, BEl,
etc., nao foram inclufdos no dkulo).
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3 - Capital escolar, tempo livre, fecundidade, residencia (%)

CAPITAL ESCOLARI LOCAL DE RESIDENCIA
(F. c., II) ;;, Rcccnseamen'o de 1968: homen, e

" 0 mulhere. ",ivu' de 16 anOs ou mai,
0
~

~• + .
0 0> ~ ~'E 0 " .~
~ -" § -"E " -" 0 .~oS:- -" 0

% ~ ~- ,~ .~ -" 0 0 ~

~
0 0 0

'~
U +

~ , Z 0 0 0 0 .0

"' Z XU 0 0 0 0 0 r,
"

. ~~ " ~ -" 0 0 0 0
E " " ~

~~ ~ " 0 0 ~
N N,

~ ~ 0:r: ~ . 0

~~ ~
, 0 ~ • •~

oj ..(n; (,I..i ui ui 0~ :§ ] E 0 0 • 0 0 i" '0>
8 ~ ~ 0 ~ 0~ " uQ:\ o::il'ci ~ ~~ b~ Z ~ N

1 ill 19,6 10,3 1,8 0,6 0,7 62,9 3,00 ZU 9,3 ',9 1,3 1,9 3,0 1,7

2 45,1 37,3 13,7 1,0 1,8 0,8 0,2 0,1 QM 2,83 §L.S. 6,2 3,0 0,8 0,8 1,5 0,3

3 1M 22,0 7,0 0,1 0,8 21,9 2,77 28,3 11,6 13,0 6,0 7,7 18,1 15,3

4 51,3 28,4 18,2 0,' 1,3 0,3 0,1 23,2 2,42 27,0 12,3 14,3 6,7 8,5 15,7 15,5

5 29,2 25,1 iU 1,9 1,7 0,' 0,3 0,1 22,4 2.10 18,2 10,0 13,5 7,4 9,2 19,3 22,3

6 19,0 31,9 = 5,7 2,7 1,0 0,7 0,2 26,4 1,94 12,8 10,1 14,3 7,7 9,7 21,7 23,6

7 23,5 34,5 36,1 2,4 2,1 1,1 0,1 0,2 47,6 37,0 12,8 U,S 5,2 5,5 13,9 13,9
1,92

8 19,6 '!ll 23,9 I,' 6,0 3,8 1,7 0,5 llL1 28,1 1U 13,3 6,1 7,0 17,1 15,1

9 19,1 39,0 25,6 3,8 5,' 6,5 0,6 49,7 1,68 13,6 8,1 14,0 lid III 21,2 23,4

10 15,9 '!!1l 19,9 1,8 ill 3,8 0,8 0,3 10,9 1,97 11,7 7,2 12,3 7,' 9,3 20,5 31,5

11 8,9 26,0 18,4 9,0 l§.Q 11,9 5,4 ',4 16.7 1,71 10,6 6,6 11,7 7,1 9,5 20,9 33,1

12 6,0 21,3 28,4 1.2.& 11,4 5,8 5,6 1,9 1,67 8,6 7,1 12,0 7,' 9,6 20,1 35,2

14,4
13 2,2 10,0 6,4 0,7 0,6 3,2 7..la 3,0 10,3 7,8 14,3 ~ !.Ll n..Q 26,5

14 1,5 5,7 5,1 5,9 6,0 J2...3. ill 8,7 10,3 1,69 22,4 II,1 14,4 7,8 9,3 17,0 18,0

15 17,5 39,2 15,5 5,4 9,7 7,6 3,3 1,8 15,5 11,8 .l.§A 7,7 8,6 18,2 21,8
45,1 2,09

16 15,7 36,9 24,1 ~ ',5 4,0 1,5 3,4 22,3 ll.l lliQ 6,8 7,2 16,5 17,2

17 6,2 16,7 10,9 8,3 11,8 III 8,2 24,0 31,5 6,3 5,9 11,4 7,0 9,5 20,5 m
18 3,1 4,7 5,5 6,6 5,0 9,2 10,6 55,3 26,8 2,00 5,7 5,7 9,3 6,3 7,9 19,7 i5...l

19 0,7 2,8 2,6 0,7 0,7 4,6 13,7 Z1.2 8,3 5,8 5,8 11,6 7,7 !U li.1 32,5

20 2,6 ',2 1,8 1,2 1,7 2,8 11,5 Z1.2 67,1 2,06 14,4 11,3 13,4 7,3 8,9 20,0 24,8

I As porcentagens foram calculadas, outros diplomas excluidos,

1 "Economie et statistique", 27 oct. 1971, p. 28 (os resultados dizem respeito as mulheres pertencentes
a gera~ao 1892 a 1923, casadas antes dos 35 anos).

Pierre Bourdieu

c



4 - Consumo e pniticas culturais (0/0)

§ consumo global proprietArios (EC.,IV)
, (1972) de

U

~,,; +
"0 +
0 g 0
0 0 0

U;

'"
't j 0

.~ f
0 •,p, ~

:5 + 1
.,

, " - ~

• ,.
~

1
0 ;§ 0

~ -0 " E ~ §
0

U; U; ~ • 0 - 0 ~ ~8 ~ l • 0 •0

"g e 0 8 8 0e e ~ a 0 a 0 • e E" " ii " i 0

~ ~
0

1 " ~ § . 0 E g
~ ~ :~ ~ ~ ,a § ~

:~
0 0 ~0 ~ ~ g 0• li ~ • g

~ 0 8 ll' 0

~~
0

.~
•

'" " 1 ~ 1 ~

~ ~
0~ " " ~

~
" ] ," 1 • 0</} 5 5 5

"
§ g- '" •u ~ ~ ~

,
~ 8 ,5 '" '" ~ " 8 '"

1 22771 5650 7928 1,0 5,8 1,7

2 26667 6365 8824 2,2 15,8 2,' 12,8 I,' 36,S 0,5 0,2 0,9 23,7 31,6 6,' 16,5 1,' 2,7 I,'

3 21840 6170 8578 2,2 0,' 41,9 9,5 34,8 I,' 1,7 1,0 12,5 21,5 13,8 15,4 1,5 2,7

4 26471 6552 9350 ',' 3,0 0,7 35,3 10,6 44,4 6,1 ',3 9,' 21,6 26,0 6,5 22,5 0,3 ',7 0,2

5 26988 747610392 3,3 ',6 0,6 29,0 li..Q 50,8 8,6 ',7 6,0 29,2 38,2 8,' 29,0 ',8 ',1 0,'

6 35320 917412751 10,924,2 2,' 39,9 12,6 il..2 9,3 13,6 1,9 40,3 43,9 8,2 26,4 4,7 13,3 3,5

7 28540 844411489 14,1 48,0 5,8 37,3 12,6 36,8 ',3 2,0 30,9 38,8 6,5 16.3 6,6 ',5 2,8

8 30861 1011813360 14.557,2 7,1 28,5 ',8 43,7 1,' ',5 1,9 25,5 43,6 10,6 16,5 5,9 9,0 8,7

9 30455 10324 13818 7,228,6 5,2 ~ 8,0 29,2 3,7 3,7 5,6 20,5 37,9 12,4 18,0 1,2 9,'

lD 27774 922712192 9,6 13,2 1,0 32,7 1.L.8. 37,712...220,3 10,3 38,8 43,0 12,7 28,2 7,3 13,] ',8

11 362721147815461 11,929,4 5,4 23,7 13,1 39,5 l1.1 9,8 15,3 58,4 52,9 14,7 38,718,320,2 12,8

12 374381097915090 6,525,1 5,3 29,9 6,6 38,729,4 15,8 16,5 52,2 58,4 12,9 38,7 6,5 10,8 6,5

13 341751131615277 7,841,7 3,6

14 32787 1162715364 18,629,9 5,5 29,3 2,8 ~ 6,9.s..2...5. li...Q §Ll 53,5 10,3 19,821,621,6 20,7

15 418861041914463 ~72,322,3

!i1...8. 14,1 2,8 38,1 52,1 1I..2 tl.111,3 18,3 7,0
16 476801548019751 2S..l75,1 21,7

17 521661469419835 23,967,724,5 31,4 ',2 28,9 1l,6 13,3 ',8 .@d §I..l 12,1 24,321,725,927,8

18 498831392019308 22,3 z:L& UJ! 29,8 3,1 34,4 4,5 20,9 17,9 TJ...§ ZQ.l 26,9 .s..M.~ i2.1 23,9

19 408531313617708 14,239,715,4 9,8 26,4 2,8~~ 38,8 20,9 30,6 13,9~ 2b§ .5Q.Q

20 57133 1637022467 25,0 .M..S. ll.& 20,0 14,1 9,' 4,7 ~ 57,6 33,0 JM 42,4 25,9 34, I~

I As porcentagens fcram calculadas para 100 proprietarios de autom6veis ou de veiculos de duas
rodas. Nilo reproduzimos os resultados, nilo significativos, para os assalariados agricolas e os servido
res medico-sociais (homens).
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Anexo 4.

Urn jogo de sociedade

Ainda que aqueles que tiveram a ideia de pedir a uma amostra de pesquisados que
atribuissem a diferentes politicos diferentes objetos nisso nao tenham sem duvida visw

(como a testemunham as comentarios que acompanham a apresenta,ao dos resultados)
mais do que uma variante "divertida" das pesquisas periodicas sohre a "popularidade" dos
politicos, 0 verdadeiro objeto do teste que produziram de maneira totalmente inconsciente
(0 que ajuda a torna-lo valioso) nao e saber se tal au qual dos politicos propostos e uma
raposa ou corvo, carvalho au pinho, branco au negro, au meSilla se as "vermelhos" atribuem
mais seguidamente 0 negro ao porta-voz dos "brancos" do que 0 inverso.]

o entrevistador apresentava listas de seis objetos au personagens (cores, arvores,

her6is cIassicos, her6is de quadrinhos, etc.) e pedia que se atribuisse urn e apenas urn
desses objetos a urn dos seis poHticos seguimes: Jacques Chirae, Valery Giscard d'Estaing,

George Marchais, Fran\ois Mitterrand, Michel Poniatowski, Jean~Jacques Servan
Schreiber. Os resultados dessa pesquisa, conduzida em junho de 1975, a pedido do
semanario Le Point, foram publicados em Sondages (n° 3-4, 1975, p. 31-47), tendo como
comentario apenas: "A leitura dos resultados desse jogo e 'divertida', mas seu interesse
ultrapassa esse carater de distra~ao. 0 conjunto das atribui\=oes realizadas por cada urn
dos leaders politicos revela, com efeito, muitas facetas de sua imagem publica. Sem
duvida e difkil discernir com certeza as multiplas razoes que puderam levar os pesquisados
a imaginar urn politico com essa cor ao inves daquela, como formiga ao inves de raposa,

ou mesmo como cabeleireiro ao inves de advogado. No entanto, quando urn politico e
representado par mais de urn ter\=o dos pesquisados como tal ou qual objeto, a explica\=ao,
com freqiienda, aparece imediatamente, e as motiva\=oes das escolhas sao esclarecidas
pelos diferentes resultados dos outros politicos com rela\=ao ao mesmo objeto. As
aproxima\=oes sao feitas pelos pesquisados, na maior parte das vezes, com referenda
seja ao aspecto fisko do homem, seja aos tra\=os mais conhecidos de sua personalidade,
seja, enfim, a sua fun\=ao, a sua posi~ao e a sua carreira politica. Nao comentaremos
esses resultados, deixando ao leitor 0 cuidado de, por sua vez, dar asas apropria
imagina\=ao". Desistencia aparente, pela qual nos damos ares de objetividade ao delegar
poderes ao jornaiista. Esse (Le Point, 14.7.75) nao deve mais do que observar, de modo

totalmente neutro, que uma "maioria" atribui aos representantes da esquerda, e muito
especialmente a Marchais, os atributos mais pejorativos e esta terminado. Permeados

pelas hierarquias que eles imp6em, porque elas se imp6em a eles, os autores do
questioncirio produzem, a favor do jogo, que suspende as censuras, urn "dado" que basta
apreender taJ como se mostra, para produzir, objetivamente, urn efeito politico.

Pierre Bourdieu
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Cores Arvores Flores
0

0 0

" 0
E

8 • 1i ~ 0 3 .
~8 '., ]

.. 0 j '~
~ 0

:~
..,

0 00 ] " • , .. 0 ~ .g 0

~ .. ~" z :l E • • ~ 0 ~

~ <: u 0: u u 0: u :J ~ 5 u
% % % % % % % % % % % % % % % % % %

Giscard d'Estaing 35' 10 2' 6 , 12 31 8 14 18 I' 10 14 23 12 I' 18 18

Poniatowski 16 22 14 16 18 13 21 22 18 7 12 18 2. 16 8 16 16 20

Chirac 16 , 25 12 18 18 II 20 18 12 22 17 10 21 , 15 25 20

Servan-Schreiber 14 , 12 23 23 I' 6 6 21 26 18 14 , 14 13 27 21 17

Mitterrand 13 10 13 23 18 24 16 16 17 21 15 17 16 16 21 17 13 16

Marchais 6 40 7 20 14 14 15 18 12 16 14 24 27 10 37 II 7 ,
Animais Jogos Chapeus

.:1 8.. "g ~ '";:, :& -1i •
• ~

~ 3

"i ,~ ~ 0

~ !\ ~

"§ ~ " \1
~ i

,
~ 1~

g • • ~ 'l'
'6 ~

~ ~ 1l "g 0 • i<
~ ~

0 0 '0 ~ 0 ~ ~
~ ~ U u ~ " ~ X ~ ~ U U U u

% % % % % % % % % % % % % % % % % %

Giscard d'Estaing 12 2' 18 24 , , 39 14 6 12 23 6 II 10 14 10 8 46

Poniatowski 38 II 8 13 17 12 16 17 21 16 14 17 , 5 1414 41 18

Chirac 16 22 15 15 16 15 15 24 18 18 12 13 12 10 21 26 17 13

Servan-Schreiber 6 12 28 II 10 33 , I' 17 20 13 2. 13 12 30 22 II 13

Mitterrand 9 14 21 22 I' 18 14 17 15 18 18 I' 40 I' 15 I' 7 6

Marchais I' 12 10 15 32 13 7 14 23 I' 20 20 15 47 • 12 I' 4

Autom6veis M6veis Mulheres celebres

0 ~0 :E
~ ;; ~ OJ , .a" .§ • 0X • ~ 0 ~

• f oS§ • 0 '<5
0

"~
~ 0 "

~
~ ~ ] 0 .:J5(

~ 0 ~

"~ E ,:2 " ~ ~ ~ 01;- • 8 · ~ ,:! •
~ '" • g 0 i 3

~ · ~
~ ~ iii> ~

~ j g "6 • • :~
<i .

~u ~
, '<5 E ~ " • -8 "'N '" & '" <: ;£

'"
u u ~ ~ " ~ " ""

<:

% % % % % % % % % % % % % % % % % %

Giscard d'Estaing 10 9 I' 39 18 6 7 36 33 12 • • 14 7 10 2. 15 27

Poniatowski 10 12 28 20 10 20 25 15 20 17 10 12 12 15 II 15 14 32

Chirae 8 14 23 9 28 17 13 I' I' 18 22 9 21 14 15 15 21 15

Servan-Schreiber 10 15 12 I' 27 21 12 II 10 28 32 7 24 10 I' 8 2' II

Mitterrand 12 30 15 7 10 25 24 12 II II 17 24 I' 18 21 25 13 7

Marchais 50 20 3 , 7 II I' 7 7 14 13 42 13 36 24 II 8 8

Familia ProfissOes Personagens de

,g quadrinhos

"2•~
"~

~

0 • .. JI
~ -1i \1 0 .3
~ ~ ~ 8 K

f
0

g ~
0 8 0 ~ '" "~ "~ " ~

~ 0

] 0 £ .;; .. 1! .g 'iJ

~ ~ ~u: 0 c; & !!
~

fi~ < U u ~ '" <: ~

% % % % % % % % % % % % % % % % % %

Giseard d'Estaing 25 12 15 12 24 II 28 7 20 , 24 13 2. 14 10 7 22 20

Poniatowski 6 2. 12 12 27 16 II I' 14 15 22 I' I' 14 14 22 13 18

Chirac 28 II 25 I' II 8 12 II 31 17 17 10 15 19 I' 14 20 13

Servan-Sehreiber I' 13 I' 24 10 15 12 13 13 29 14 20 , 18 22 14 16 22

Mitterrand 15 18 17 20 20 10 32 I' 10 I' 15 14 17 18 15 20 14 I'
Marehais 7 20 12 13 8 40 5 36 12 14 8 24 14 17 20 23 15 II

·As cifras em negrito indicam a tendencia mais forte por coluna.
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Esse jogo, que caloca em jogo politicos, e urn jogo politico; mas que nao nos
enganemos a respeito. em urn sentido que e profunda de maneira diversa daquele que
damas a essa palavra nos institutos de ciencias poHticas enos institutos de pesquisas
estatisticas. as politicos sao aqui apenas 0 pretexto de urn jogo de atribui<;ao, de
categoriz8fao. e as objetos propostos, atributos, predicados, categoremas (como dizia
Arist6teles, fazendo esquecer 0 sentido original, aqui pertinente, de acusa,ao). A questao
das regras (sera essa a palavra?), dos prindpios au dos esquemas que regem essas
atribui<;6es se encontra objetivamente colocada pe10 fato de que ali onde teriamos podido
nos ater a registrar apenas as associa<;6es aleat6rias da imagina<;ao, ohservamos
regular/dades estatisticas que apenas fazem sentido quando supomos que, longe de

formularem aa acaso associa<;6es individuais, as pessoas entrevistadas sao guiadas, nos
estabelecimentos de relac;6es que operam, por principios de visao e de divisao comuns.

]a que esses principios funcionam no estado pratico e que, permanecendo aquem
da explicitac;ao, nao sao controlados nem em sua forma interna, nem em suas condic;6es
de aplicaC;ao, os agentes nao utilizam, todos eles, 0 mesmo esquema para pensar 0 mesmo
objeto; entretanto, como testemunha 0 fato de que as significa<;6es de cada urn dos objetos
propostos que sao assim trazidas atona sao ao mesmo tempo finitas em numero (e nao
tao numerosas quanto os individuos pesquisados, 0 que seria 0 caso se 0 principio de
atribuic;ao precisasse ser procurado na hist6ria individual dos pesquisados) e imediatamente
inteligiveis (mesmo na ausencia de qualquer codificac;ao expressa), temos 0 direito de
supor que os esquemas que as pessoas entrevistadas podem aplicar em cada caso,
selecionando assim aspectos diferentes do mesmo objeto ou da mesma pessoa, sao, ao
mesmo tempo, finitos em numero e comuns ao conjunto dos individuos, de modo que as
diferentes leituras do mesmo objeto sao inteliglveis para 0 conjunto dos agentes.

Se a significac;ao "escolhida" se apresenta em cada caso sem equivoco, apesar da
plurivocidade dos objetos considerados em estado isolado, e porque aquele entre os
esquemas de percep<;ao objetivamente aplidveis que eutilizado em cada caso se designa
claramente ao ser 0 unico que permite estabelecer uma relaC;ao inteligivel e constante de
equivalencia ou de exclusao entre os objetos considerados, logo, uma relac;ao inteligivel
entre as aspectos, assim constituidos, pelos quais esses objetos, coisas ou pessoas, podem
entrar nessa rela<;ao. Assim, 0 esquema forte/fraco ou rigido/flexivel (que e, sem duvida,
quase coextensivo aoposic;ao, inscrita no nivel mais profundo do esquema corporal, entre
o masculino e 0 feminino) e totalmente evidente no principio de oposic;ao entre 0 carvalho,
majestoso, poderoso e rigido, e 0 canic;o, fraco, flexlvel, fragil e inconstante, bern como a
oposi<;ao entre Giscard (ou Poniatowski) e Servan-Schreiber, duas rela<;6es que, mesmo
que sejam produzidas sucessivamente, determinam-se mutuamente e podem se exprimir
sob a forma de uma analogia - 0 carvalho epara 0 cani<;o 0 que Giscard (ou Poniatowski)

e para Servan-Schreiber; mesmo se, na oposic;ao entre Giscard e Servan-Schreiber, esse
esquema se aplica, sobretudo, aforc;a social, ao poder, designando 0 carvalho como rei das
florestas e Giscard como 0 chefe de Estado, enquanto que na oposic;ao entre Poniatowski
e Servan-Schreiber ele se aplica, sobretudo, a aparencia flsica e as Ilvirtudes" associadas,
designando assim 0 carvalho como grande e forte, como a arvore da fabula, e como
Poniatowski, considerado em sua hexis corporal, possante e massivo. Em urn outro caso,
e 0 esquema nobre/ign6bil que, aplicado a madeira, mais do que a arvore considerada em
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'" Cores Animais A.rvores
;a." 0
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Eleitores de Mitterrand % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Giscard d'Estaing 36,4 20,6 9,3 15,0 8,4 10,3 8,4 19,6 10,3 16,8 29,9 14,0 19,6 18,7 20,6 11,2 19,6 9.3
Poniatowski 15,0 9,3 15,9 39,3 12,1 7,5 42,0 6,5 25.2 8,' 7,5 11,2 15,0 20,6 9,3 28,0 8,4 17,8
Chirac 12,1 22,4 18,7 14,0 16,8 12,1 11,2 16,8 28,0 14,0 12,1 16,8 5,6 18,7 23,4 18.7 15,0 17,8
Servan-Schreiber 15,9 10,3 30,8 7,5 17,8 17,8 7,5 24,3 7,5 15,0 14,0 31,8 5,6 23,4 19,6 7.5 35,5 7,5
Mitterrand 11.2 21,5 13,1 1,9 17,8 33,6 10,3 21.5 9,3 24,3 22,4 12.1 32,7 11,2 12,1 9,3 14,0 19,6
Marchais 8,' 15,0 11,2 21,5 26,2 16,8 21,5 10,3 18,7 20,6 14,0 14,0 20,6 6,5 14,0 24,3 6,5 27,1

Eleitores de Giscard
Giscard d'Estaing 35,3 36,7 7,2 3,' 4,3 12,9 12,9 14,4 6,5 38,8 18,7 9,4 43,2 10,8 15,1 5,0 18,0 8,6
Poniatowski 18,0 18,0 23,0 8,' 18,0 14,4 .~. 9,' 9,4 12,2 15,8 10,8 28,1 18,7 15,8 18,7 4,3 14,4
Chirac 24,5 28,1 12,2 2,9 8,6 23,7 20,1 15,8 7,9 26,6 18,0 11,5 15,8 15,8 20,1 23,0 7,2 17,3
Servan-Sehreiber 7,2 7,9 22,3 10,8 31,7 20,1 4,3 30,2 10,8 7,9 11,5 34,S 2,9 17,3 21,6 20,1 21.6 17,3
Mitterrand 10,8 7,9 22,3 13,7 27,3 18,0 7,2 22,3 20,1 9,4 18,0 23,0 4,3 21,6 14,4 19,4 23,7 16,5
Marchais 4,3 1,4 12,9 60,4 10,1 10,8 12,9 7,9 45,3 5,0 18,0 10,8 5,8 15,8 12,9 13,7 25,2 25,9

Mulheres celebres Familia Jogos
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Eleitores de Mitterrand % % % % % % % % % % % % % % 0/0 % % %

Giscard d'Estaing 12,1 15,0 18,7 12,1 14,0 27,1 17,8 10,3 20,6 14,0 18,7 16,8 3~7 6,5 18,7 15,9 16,8 8,'
Poniatowski 11,2 13,1 15,0 11,2 6,5 42,1 ',7 5,6 15,0 30,8 16,8 25,2 15,9 17,8 13,1 17,8 18,7 15,9
Chirae 19,6 11,2 19,6 16,8 16,8 15,0 17,8 20,6 9,3 13,1 26,2 11,2 9,3 15,0 13,1 19,6 24,3 17,8
Servan-Sehreiber 28,0 22,4 28,0 6.5 8,' 5,' 24.3 25,2 6,5 8,4 15,9 16,8 9,3 15,9 16,8 14,0 15,0 28.0
Mitterrand 15,0 16,8 10,3 13,1 40,2 3,7 24.3 20,6 29,0 12,1 12,1 1,9 25,2 17,8 15,9 16,8 12,1 12,1
Marehais 13,1 20,6 7,5 39.3 13,1 5,' 9,3 16,8 18,7 19,6 9,3 26,2 7,5 26,2 22,4 15,0 12,1 16,8

Eleitores de Giscard
Giseard d'Estalng 14,4 5,8 10,8 4,3 37.4 26,6 33,8 18,0 29,5 7,9 6.5 ',3 41,7 5,8 28,1 15,8 5,0 2.9
Poniatowski 13,7 7,9 15,8 15,1 18,7 28.1 6,5 16,5 37,4 25,9 8,' 5,0 17,3 26.6 15,1 16,5 11,5 13,7
Chirae 21,6 19,4 18,0 10,8 15,1 15,1 33,1 30.2 10,8 6,5 15,1 ',3 20,1 17,3 9,4 26.6 16,5 10,1
Servan-Sehreiber 23,0 16,5 33,8 7,9 4,3 14,4 17,3 15,8 7,9 16,5 29,S 12,9 8,6 17,3 12,2 13,7 23,7 24,5
Mitterrand 15,8 22,3 14,4 20,9 18,0 7,9 5,8 13,7 13,7 23,7 27,3 15,1 7,2 12,9 15,8 12,9 24,S 26,6
Marehais 11,5 28,1 7,2 40,3 5,8 7.2 3,6 5,8 0,7 19,4 12,9 58,3 5,0 20,1 19,4 14,4 18,7 22,3
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seu valor simb6lico ou em sua configurac;ao visivel, fornece a razao da oposic;ao entre 0

carvalho, material nobre com 0 qual sao feitos os belos m6veis e que e 0 apanagio das
velhas residencias, e 0 pinho, madeira de rna qualidade, com a qual fazemos os caix6es
("cheirar a pinho"), e que efortemente ligada a Marchais, como 0 negr02 e 0 corvo, passaro

de mau agouro. Isso significa que a aplicac;ao de esquemas secundarios, que 0 fazem entrar
em outras oposic;5es, outras analogias, levara a atribuir ao carvalho (como aos outros
objetos) toda uma serie de propriedades que estao mais ou menos de acordo com as
propriedades fundamentais: raizes gaulesas dos carvalhos druidicos (pensamos em Asterix,
associado tambem a Giscard), em contraposic;ao a palmeira, arvore ex6tica; solidez
imponente e nobre em contraposic;ao ao choupo; simples presenc;a, enfim, em contraposic;ao
ao platano, arvore elevada, de porte majestoso, mas que, sem duvida porque e associada
aos locais publicos, como prac;as e estradas, emais comum.

la que a pr6pria logica do jogo e dos objetos propostos orientava a busca de
associac;6es junto apolitica, os pesquisados apenas invocaram analogias de aparencia fisica
(idemifieando, por exemplo, Chirae a urn choupo, arvore grande, delgada e esguia) quando

nao tinham nenhum outro meio de escapar a uma escolha aleatoria; °mesmo acontecia
para as associac;6es puramente verbais, como quando a roleta evoca Marchais por imermedio,
sem duvida, da roleta russa; ou da busca de coerencia, tao cara aos psicologos sociais: e
quando nenhuma outra rela<;ao direta se imp6e que efeita referencia as escolhas ja efetuadas
em uma outra serie (por exemplo, braneo = Giseard, logo Giseard = lido) ou no interior
da mesma serie, certas "escolhas" sendo assim definidas de maneira completamente
negativa, por elimina<;ao. Em eada serie, as primeiras escolhas, as unicas a serem realmeme
determinadas (assim, para as cores, a oposi<;ao entre 0 branco e 0 negro), limitam todas as
outras; a escolha, por exemplo, de associar Giscard ao Rolls ou ao carvalho determina a

segunda escolha que e muitas vezes uma escolha do segundo (isto e, segundo 0 easo,
Poniatowski ou Chirae, fadados pela posi<;ao ao 504 ou ao plcitano). Tudo parece indicar
que a eapacidade de utilizar 0 conjunto das possibilidades oferecidas cresce com a
competencia estatutaria que permite produzir urn grande numero de diferen<;as, isto e,
com 0 nlvel de instru<;ao e 0 sexo. Assim, por exemplo, a associa<;ao de Giseard com a
formiga emais freqiiente entre os homens porque a ideia de tesaurizac;ao e de poupanc;a
que a formiga evoca - atraves da oposic;ao acigarra na fabula de La Fontaine - nao se apliea
a Giscard, assim como aavaro, que varia segundo a mesma logica, a nao ser que se conhec;a
sua passagem pelo ministerio das financ;as; do mesmo modo, os homens associam mais
freqiientemente que as rnulheres 0 xadrez a Marehais, sern duvida pela media<;ao do espac;o
que ocupa na URSS esse jogo, enquanto as mulheres, que nele veem, sem duvida, apenas
urn "jogo inteleetual", associam-no muito mais fortemente a Giscard; do mesmo modo, e,
sem duvida, porque eonheeem melhor a profissao de Miterrand que os homens 0 associam
muito mais seguidamente a profissao de advogado (e 6bvio que essas diferenc;as se devem
tambem ao fata, que nao e independente do preeedente, de que os homens, mais politizados,
estao mais a esquerda). As mulheres sao, assim, mais levadas a se deixar eonduzir por
analogias com propriedades nao politicas da personalidade, como a hexis corporal,
notadamente aquelas que a imprensa ferninina complacentemente apresenta (por exemplo
em Poniatowski, 0 principe vencera 0 ministro do interior).
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Eleitores de Mitterrand % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Giscard d'Estaing 18,7 21,S 15,9 9.3 13,1 20,6 21,5 10,3 13,1 13,1 20,6 20,6 14,0 12,1 23,4 23,4 6,5 17,8
Poniatowski 0,9 11,2 9,3 31,8 16,8 26,2 38,3 7,5 6,5 15,0 14,0 18,7 15,9 18,7 10,3 10,3 24,3 18,7
Chirac 9,3 20,6 12,1 19,6 21,5 15,0 15,9 10,3 18,7 21,5 19,6 12,1 12,1 22,4 15,0 19,6 15,0 14,0
Servan-Schreiber 14,0 12,1 19,6 11,2 29,9 13,1 2,8 9,3 30,8 12,1 27,1 16,8 11,2 17,8 15,0 21,5 12,1 21,5
Mitterrand 45,8 13,1 26,2 3,7 9,3 0,9 3,7 23,4 19,6 25,2 8,4 13,7 26,2 14,0 18,7 12,1 15,9 12,1
Marchais 10,3 19,6 15,0 22,4 8,4 22,4 16,8 38,3 10,3 12,1 9,3 12,1 18,7 13,1 15,9 12,1 24,3 15,0

Eleitores de Giscard
Giscard d 'Estaing 36,7 20,1 32,4 1,4 6.5 2,9 5.8 14,4 21,6 33,1 7,2 18,0 34,S 8,6 23,7 7,9 6,5 19,4
Poniatowski 19,4 17,3 35,3 7,9 12,2 7,9 13,7 8,6 19,4 19,4 17,3 22,3 25,9 9.4 13,7 13,7 20,9 16,5
Chirac 14,4 43,2 19,4 5.8 8,6 7.9 7,2 7,2 28,1 23,7 12,2 20,9 17,3 12,9 20,9 23,0 11,5 13,7
Servan-Schreiber 8.6 9,4 5,0 16,5 33,1 28,1 12,9 15,1 17,3 12,2 26,6 16,5 5,8 25,2 15,8 12,9 13,7 27,3
Mitterrand 20,1 6,5 6,5 20,9 25,2 21,6 24,S 18,0 8.6 5,8 27,3 15,1 7.2 17,3 12,9 23,7 25,9 12,9
Marchais 0.7 3,6 1,4 47,5 14,4 31,7 36,0 36,7 5,0 5,8 9.4 7,2 9,4 26,6 12,9 18,7 21,6 10,1
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o principio da coerencia das escolhas nao esta na inten\ao de coereneia, mas na
constancia com rela\=ao a si mesmo de urn sistema de esquemas classificat6rios que, ainda
que funcione de maneira estritamente descontinua, apreende seus objetos de modo
objetivamente concreto. Eassim, por exemplo, que vemos se desenhar, pouco a pouco,
atraves da serie de metaforas, urn retrato social sociologicamente coerente de cada uma
das "personalidades". Todas as imagens associadas a Servan-Schreiber tern por principio
algo como a ideia de ostenta\=ao e de engodo, evocada pelo narciso, fior amarela, pr6xima
do junquilho ou da primula, e 0 canotier, chapeu de palha (ainda a cor amarela) dos velhos
vavelhos de music-hall, 0 laranja e 0 amarolo - particularmente nomeado pela esquerda,
sem duvida mais sensivel, sobretudo na data da pesquisa, as conota\6es do substantivo
("0 amarolo" e aquele que rrai seu campo) -, pela dgarra, gastadora e estridente, pelo
poquer e a roleta, jogos de blefe e de impadencia arrivista (oles tambem sao atribuidos a
Chirac), por Don Juan e Jackie Kennedy, 0 desafio americano, ou Brigitte Bardot, beleza
espalhafatosa, pelo Porsche, a cama com dossel, 0 canape de Knoll, elementos obrigatorios
do aparato modernista. 3 Estariarnos errados em acreditar que escolhas tao sistematicas
possam se inspirar somente em uma intui<;ao da "personalidade" singular de Jean-Jacques
Servan-Schreiber, 0 que elas visam de fato, muito metodicamente, e 0 estHo de vida da
"nova burguesia", que percebem tao bern tanto as classes dominadas quanto as fra\=6es
antigas da cIasse dominante, nao isentas dessa leve suspeita de racismo que trai a evoca\=ao
da palmeira, israelo-arabe, e da cor amarela, ligada tambem ao estigma raeista, a estrela
amarela.' 0 jogo chines da uma ideia bastante justa da luta de classes cotidiana que se
arma dos quase-conceitos da sociologia espontanea ("ele e pretensioso", "vavelho", etc.),
muitas vezes rnais pr6ximos da injuria do que do julgarnento, para "catalogar", "alfinetar"
os adversarios, em suma, para encerra-Ios em uma ess€meia. 5

Como a logica pratica it qual obedecem os atos de atribui<;ao procede,
sucessivamente, por meio de uma serie de a\=6es separadas, e nao pode, entao, reencontrar
suas pr6prias incoerencias, e tambern como, sern sair dos limites de urn sistema
determinado de esquemas classificat6rios, podemos apreender 0 mesmo objeto atraves
de esquemas diferentes, logo, faze~lo entrar em rela\=ao com objetos diferentes ou mesmo
com 0 mesmo objeto apreendido sob rela\=6es diferentes, todas as significa\oes que os
atos individuais de atribui\=ao conferem a urn mesmo objeto ou a uma mesma pessoa
estao longe de ser sempre perfeitamente coerentes. Assim, nao e faeil conciliar 0 motivo
pelo qual Poniatowski, possante, massive e dedicado, e assoeiado ao boi ou Spanghero
(modolo do que os chantres do rugbi chamam de "atacante por obriga<;ao") e it for<;a
submissa que simbolizam ou 0 motivo pelo qual, ministro do interior, ele evoca 0 capacete,
simbolo da violeneia repressiva, com todas as propriedades que levariam a pensar em
Rolls ou na rainha da Inglaterra.6 Dado que as rela<;6es observadas sao 0 produto da
aplica\=ao de esquemas que, funcionando em estado pratico, deixam na indetermina\=ao
os tra\=os distintivos que eles localizam e os termos mediadores, jamais levados ao nivel
do conceito, sobre os quais repousam as atribui\=6es anal6gicas, cada uma das coisas OU

das pessoas postas em jogo se encontra afetada por urn conjunto mais ou menos reduzido
(mas sempre muito restrito) e mais au menos coerente de significa\=6es desigualmente
provaveis. Se deixarmos de lado algumas rela<;6es codificadas (ou quase codificadas),
como a que se estabelece entre a papoula e Marchais por intermedio do vermelho, simbolo
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reconhecido dos partidos revoluciomirios e que, mesmo nesse caso, imp6e-se apenas
condicionalmente (visto que alguns dos pesquisados e, sem duvida, as mais desfavoraveis
ao partido comunista, podem escolher 0 crisantemo, flor mortmiria), a concentrac;:ao em
torno de uma significac;:ao dominante e tanto mais forte amedida que as diferentes
agentes estao mais completamente de acordo a respeito do esquema que utilizam para
construir os objetos e as relac;:6es que os unem. Assim, a pesquisa que registra atos de
doa<;ao de sentido produzidos pela utiliza<;ao de esquemas quase completamente
superponiveis e a amHise estatistica que os agrega reproduzem, par uma especie de
simulac;:ao experimental, 0 processo de prodU(;:ao de representa~6es coletivas tais como
a reputac;:ao de uma pessoa ou a imagem social de uma coisa. Essas representac;:6es podem
ser 0 produro da aplica<;ao de urn mesmo esquema de percep<;ao ou de urn sistema de
classificac;:ao comum sem cessar, contudo, de ser objeto de usos sociais antagonicos. Se
roda apercep<;ao implica uma aprecia<;ao, a coincidencia dos esquemas de apercep<;ao
nao irnplica a coincidencia dos esquemas de apreciac;:ao; quando agentes que ocupam
posi<;6es diferentes, ate mesmo opostas, no espa<;o social (ou no espa<;o politico), utilizam
os mesmos esquemas classificatorios, eles se op6em quase sempre com relac;:ao ao valor
que atribuem aos signos assim produzidos. Assim, par exemplo, direita e esquerda,
ricos e pobres recorrem igualmente aoposic;:ao entre 0 branco (ou 0 azul: sangue azul?)
e 0 negro (sem duvida na falta do vermelho, ausente da lista) para exprimir a oposi<;ao
entre Giscard ou Poniatowski e Marchais; mas essa oposic;:ao recebe valores
diametralmente opostos caso seja utilizada pelos partidirios de Miterrand ou pelos
partidarios de Giscard, as primeiros associando 0 negro a Poniatowski (e seu capacete)
e, secundariamente, a Marchais, as segundos, a Marchais. Ea mesma 16gica que leva a
esquerda a associar a corvo au 0 crisantemo a Poniatowski (e, secundariamente, a Chirac
e Giscard), enquanto a direita os relaciona a Marchais e, secundariamente, a Mitterrand;
au que inclina as partidarios de Giscard a evocar a seu respeito 0 carvalho, "rei das
florestas", Asterix, "heroi bern frances", 0 Cid, simbolo de audicia e de homa, ou Michele
Morgan, "ideal feminino", enquanto que as eleitores de esquerda aproximam Mitterrand
dos mesmos objetos; ou que faz com que a direita associe a raposa, simbolo da inteligencia
perfida, a Marchais e Mitterrand (aproximados tambem do Tartufo) , enquanto que a
esquerda a nomeia a respeito de Giscard; ou faz ainda com que, de acordo para encontrar
na oposic;:ao entre filiac;:ao e alianc;:a uma maneira de exprimir a proximidade e a distancia
sociais au politicas, os partidarios de Giscard classifiquem Giscard ou Chirac entre os
filho, irmao ou pai, enviando Marchais ou Mitterrand para 0 lado dos primo, gemo ou
sogro, enquanto, inversamente, os partidarios de Mitterrand colocam Poniatowski, Chirac
(e, secundariamente, Marchais) entre os parentes que preferimos manter adistancia e
Mitterrand ao lado dos parentes proximos. !sso significa que basta estudar os sfmbolos
ou as palavras comuns em seus usos pniticos para descobrir a necessidade de inscrever
em sua definic;:ao completa a plurivocidade essencial que devem a esses empregos
antagonicos. As situa<;6es de luta politica, das quais esse "jogo de sociedade" representa
uma imagem aproximada, lernbram - contra aqueles que creem nas Hnguas de classe 
que as palavras au as signos podem ser comuns, sem jamais - contra a Busao do consenso
- ser perfeitamente neutros, porque carregam em si a potencialidade dos usos antagonicos
aos quais se prestam.
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Quando se trata de classificar objetos socialmente classificados e classificantes,
isto e, desigualmente distribufdos entre as classes sociais e, consequentemente,
desigualmente atribufdos as classes sociais nas colocac;:6es em relac;:ao implfcitas ou
expHcitas, observamos 0 mesmo acordo sobre a significac;:ao associado ao mesmo desacordo
sobre 0 valor das coisas classificadas. Eassim que, qualquer que seja sua posic;:ao na estrutura
das rela~6es de classe (apreendida atraves da renda) 7 e sua rela~iio com essa posi~iio

(indicada por sua preferencia por Giscard ou Mitterrand), os pesquisados estiio de acordo
ao ver 0 bridge como urn jogo burgues (associando-o a Giscard e, secundariamente, a
Poniatowski e a Chirae) , deixando 0 domino (na falta da belote, niio prevista nas listas
propostas) a Marchais, isto e, ao povo, que ele representa. E eles manifestam 0 mesmo
conhecimento pnitico da relac;:ao que une os bens e as praticas as classes sociais quanto
atribuem 0 esqui (atraves de Killy) a Giscard e 0 boxe ou 0 rugbi a Marchais; a cartola a
Giscard (e, secundariamente, a Poniatowski), 0 bone, emblema do populacho urbano, a
Marchais e a boina, simbolo do popular temperado, campones e provinciano, a Mitterrand;
o Rolls-Royce a Giscar (e, secundariamente, Poniatowski), 0 504 aos "tenentes",
Poniatowski e Chirac, 0 Simca 1000 ou 0 Renault 5 a Mitterrand, 0 2 CV a Marchais e, de
passagem, 0 Porsche a Servan-Schreiber, sempre creditado com os simbolos do modernismo
urn pouco ostentatorio;8 a poltrona Luis XVI e a escrivaninha Imperio a Giscard e
Poniatowski, a mesa de fazenda a Marchais e Mitterrand e 0 armario normando a Mitterrand
e Marchais (e tambem Poniatowski, de raizes nobres), e, enfim, a Servan-Schreiber os
atributos obrigat6rios da nova burguesia, 0 canape de Knoll e a cama com dossel; a rainha
da Inglaterra, Rolls-Royce da feminilidade, a Poniatowski e a Giscard, 0 principe ocupando
pelo menos uma vez 0 primeiro lugar, Mireille Mathieu, duplamente "povo", por sua hexis
e seu repert6rio, a Marchais e, secundariamente, a Mitterrand, Jackie Kennedy, e,
secundariamente, Brigitte Bardot, a Servant-Schreiber. Guiados pelo sentido das realidades
sociais que permite apreciar as conveniencias e os inconvenientes, compatibilidades e
incompatibilidades da l6gica social, as pesquisados associam pessoas a objetos, ou pessoas
entre si, em conformidade com sua posic;:ao nas distribuic;:6es, realizando assim casamentos
imediatamente percebidos como bastante compatfveis par todos aqueles que possuem 0

mesmo conhecimento pnitico das distribuic;:6es.
De fato, as divergencias politicas dizem respeito ao reconhecimento, nao ao

conhecimento (pnitico) das estruturas objetivas. Os melhores colocados nas distribui~6es

(isto e, as detentores das rendas mais elevadas) sao tambem as mais inclinados a reconhece
las como bern fundadas quando concordam em atribuir aos dominantes, na pessoa de
Giscard, as atributos que eles tern todas as chances de possuir, isto e, os mais raros e os
mais valorizados, bridge e cartola, Rolls e 504, esqui (Killy) e poltrona Luis XVI, e quando
destinam aos dominados, atraves de Marchais, os mais comuns e os menos rebuscados,
como 0 bone ou 0 2 CV, a mesa de fazenda au Mireille Mathieu. Ao contrario, a parte
daqueles que, invertendo a hierarquia das atribuic;:6es, cumulam Giscard, Chirac au
Poniatowski com as atributos mais tipicamente populares, logo, as mais dessacralizantes,
como a bone, a 2 CV ou 0 domino, au que, inversamente, emprestam a Marchais as pnhicas
mais tipicamente burguesas, como a bridge ou a Rolls, cresce muito fortemente quando
descemos nas hierarquias reais. Tal e 0 dilema diante do qual sao colocados as dominados,
e que sera reencontrado, talvez em urn grau de intensidade superior, na presenc;:a de duplas

Pierre Bourdicu
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Renda < 2 499 F
Giscard d'Estaing 33,3 18,2 10,6 9,1 22,7 6,7 33,3 7,6 19,7 21,2 13,6 4,5
Poniatowski 21,2 22,7 10,6 19,7 7,6 18,2 19,7 25,8 10,6 7,6 16,7 19,7
Chirac 10,6 21,2 21,2 18,2 15,2 13,6 12,1 21,2 13,6 27,3 10,6 15,2
Servan-Schrciber 4,5 9,1 21,2 22,7 27,3 15,2 9,1 10,6 19,7 9,1 19,7 31,8
Miuerrand 18,2 9,1 25,8 13,6 10,6 22,7 13,6 9,1 13,6 24,2 24,2 15,2
Marchais 12,1 19,7 10,6 16,7 16,7 24,2 12,1 25,8 22,7 10,6 15,2 13,6

2500a6499F
Giscard d'Estaing 30,6 12,4 20,2 6,7 18,1 1l,9 38,3 6,7 20,7 13,0 13,0 7,3
Poniatowski 19,2 16,6 13,5 23,8 8,3 18,1 14,5 22,3 13,5 18,7 14,0 17,1
Chirac 10,9 18,7 20,7 20,7 12,4 15,5 14,5 19,7 11,9 20,2 22,3 10,4
Servan-Schreiber 5,7 24,9 18,7 13,0 23,8 14,0 11,4 15,5 13,0 15,5 20,7 23,3
Mitlerrand 17,6 18,7 11,4 16,1 20,2 15,5 14,5 14,5 19,7 16,6 16,1 19,2
Marchais 15,5 8,3 15,0 19,2 16,6 24,4 6,7 20,7 21,2 15,5 13,5 22,3

6 500 F au mais
Giseard d'Estaing 27,8 14,8 27,8 13,0 II,l 5,6 44,_ 1,9 35,2 14,8 3,7
Poniatowski 35,2 18,5 II,I 18,5 1,9 14,8 ]3,0 18,5 18,5 18,5 14,8 16,7
Chirac 9,3 13,0 22,2 24,1 9,3 22,2 18,5 7,4 7,4 29,6 ]6,7 20,4
Servan-Schreiber 3,7 24,1 13,0 13,0 33,3 13,0 5,6 25,9 9,3 18,5 14,8 25,9
Mitterrand 9,3 14,8 II,1 16,7 31,5 16,7 16,7 22,2 11,1 11,1 20,4 18,5
Marchais 14,8 14,8 ]4,8 14,8 13,0 27,8 1,9 24,1 28,5 7,4 29,6 18,5
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Giseard d'Estaing 10,6 9,1 12,1 15,2 15,2 37,9 10,6 31,8 4,5 33,3 6,1 13,6
Poniatowski 6,1 13,6 33,3 7,6 13,6 25,8 16,7 16,7 10,6 15,2 24,2 16,7

Chirac 15,2 27,3 15,2 12,4 16,7 13,6 15,2 15,2 21,2 21,2 15,2 12,]
Sen/an-Schreiber 13,6 22,7 16,7 15,2 16,7 15,2 15,2 9,1 33,3 10,6 24,2 7,6
Mitterrand 34,8 19,7 4,5 15,2 22,7 3,0 28,8 16,7 19,7 10,6 6,1 18,2
Marehais ]9,7 7,6 18,2 34,8 15,2 4,5 13,6 10,6 10,6 9,1 24,2 31,8

2500a6499F
Giscard d'Estaing 10,4 IS,S 7,8 10,9 7,8 47,2 5,7 32,6 6,7 34,7 15,0 4,7
Poniatowski 8,8 16,1 42,5 4,7 13,5 15,0 27,S 19,7 11,9 17,1 12,4 10,9
Chirae 12,4 18,7 14,5 8,8 30,1 14,0 12,4 17,6 21,8 16,1 22,8 8,3
Servan-Sehreiber 11,9 29,0 10,4 11,4 22,3 14,5 11,4 11,4 30,6 11,9 28,0 6,2
Mitterrand 39,9 16,1 7,8 17,1 13,5 5,7 22,3 11,9 IS,S 13,0 12,4 24,4
Marchais 16,1 4,7 16,6 47,2 12,4 3,1 20,7 6,2 13,0 6,7 8,8 45,1

6 500 F au mais
Giseard d'Estaing 11,1 16,7 3,7 3,7 13,0 51,9 9,3 38,9 3,7 35,2 13,0
Poniatowski 9,3 11,1 42,6 3,7 14,8 18,5 29,6 21,2 3,7 ]4,8 22,2 7,4
Chirac 13,0 24,1 27,8 9,3 14,8 11,1 13,0 24,1 24,1 22,2 9,3 7,4
Servan-Sehreiber 13,0 38,9 5,6 5,6 31,5 5,6 7,4 9,3 37,0 9,3 29,6 7,4
Mittcrrand 46,3 5,6 7,4 13,0 18,5 9,3 22,2 3,7 16,7 14,8 14,8 27,8
Marehais 7,4 3,7 13,0 64,8 7,4 3,7 18,5 1,9 14,8 3,7 11,1 50,0
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de adjetivos como baixo e elevado, desajeitado e habll, trabalhoso e f;\ell, pesado e leve,
grosso e fino, grasseiro e poHdo. cornum e distinto, instrumentos ordimirios do julgamento
de classe: au admitir seu reconhecimento cia hierarquia estabelecida, concedendo as
atributos dos dominantes e, em particular, as posi~6es dominantes, aos porta-vozes dos
dominantes (e as atribuem a eles muito mais freqiientemente, meSilla quando se declaram
partidarios da mudan<;:a, do que os partidarios declarados da conserva<;:ao da ordem
estabelecida os atribuem aos porta-vozes da mudan<;:a) e manifestar 0 quao dificil edissociar
o reconhecimento cia ardem estabelecida do reconhecimento das hierarquias que ela implica
(ao colocar Giscard entre os "bons" parentes, pai, irmao, filho, ou ao identifid-lo a urn
carvalho - associa<;ao cuja freqiiencia cresce quando descemos na hierarquia social); au,
entao, admitir seu reconhecimento dos prindpios de hierarquiza<;ao em vigor ao inverter
simplesmente a distribui<;:ao dos porta-vozes da mudan<;:a e dos porta-vozes da conserva<;:ao
em fUll<;ao de seus prindpios. NaG enecessaria reconhecer ainda a imagem desvalorizada
das profiss6es dominadas (como aquelas de cabeleireiro ou de zelador) para sonhar rebaixar
as dominantes ao impo-las a eles com uma intenc;.ao de revanche simb6lica?9 A simetria,
em todo caso, eapenas aparente entre a intenc;.ao de transformar em urn cabeleireiro au
em urn zelador Poniatowski, Chirac au, nao sem hesitac;.ao, Giscard, e essa especie de
restabelecimento da ordem que prop6em os partidarios da ordem estabelecida ao destinar
a Mitterrand au a Marchais - e muito particularmente a esse ultimo, com seu ar
"pretensioso" de porta-voz imodesto da "gente modesta" -, as lugares que Ihes convem
par natureza.

Pierre Bourdieu
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I P. Bourdieu et al., Un art moyen, essai sur les usages sociaux de 1a photographie, Paris, 1965; P.
Bourdieu e A. Darbel, VArnour de 1'art, les musees er leur public, Paris, 1966. [cf. 0 arnor pe1a arte: as
museus de arte na Europa e seu publico. 2. ed. Porto Alegre, Zouk; Sao Paulo, Edusp, 2007].

2 E. Panofsky, "Iconography and Iconology: An Introduction to the Study of Rennaissance Art", in
Meaning in the Visual Arts, Nova York, Doubleday and Co, 1955, p. 28

3 cf. M. Baxandall, Painting and Experience in Fifteenth Century Italy, A Primer in the Social History
ofPictorial Style, Oxford, Oxford University Press, 1972.

4 cf. P. Bourdieu, "Le marche des biens symboliques", in CAnnee sociologique, vol. 22,1971, p. 49~

126; "Ell~ments d'une theorie sociologique de la perception artistique", in Revue internationale des
sciences sociales, XX, 4,1968, p. 640~664.

5 O. Merlin, "Mlle Thibon dans sa vision de Marguerite", in Le Monde, 09/02/1965.

6 F. Chenique, "Hairest-il immoral?", in Le Monde, 28/0111970.

Capitulo 1.
1 As analises apresentadas aqui baseiam-se em uma pesquisa, por questionario, empreendida em
1963 e em 1967-1968, a partir de uma amostra de 1.217 pessoas. No Anexo I (Algumas reflexoes
sabre a metoda), encontram-se todas as informayoes relativas a estrutura da amostra, ao questionario
e as principais operayoes da analise.

2 Ao enumerar uma lista de dezesseis obras musicais, 0 entrevistador solicitava a indicayao do nome
do compositor de cada uma dessas obras (cf questionario, in Anexo I, Algumas reflexoes sabre a
metoda).

3 A mais perfeita manifestayao deste efeito na ordem da musica legftima e 0 destino do "famoso
Adagio" (conforme expressao utilizada nas capas de disco) de Albinoni ou de urn grande numero de
obras de Vivaldi que, em menos de vinte anos, passaram do estatuto prestigioso de descobertas de
music610go para 0 estado de trechos repetidos, a toda a hora, pelas estayoes de radio populares e
peIos toea-discos dos pequeno~burgueses.

4 De fata, 0 peso dos fatores secundarios, ou seja, estrutura do capital, volume do capital cultural
herdado (ou trajet6ria socia!), idade ou moradia, varia segundo as obras. Assim, quando se avanya em
direyao a obras menos legitimas (no momento considerado), observa-se 0 aumenta do peso de fatores,
tais como, a idade; no caso da Rhapsody in Blue ou da Rapsodia h6ngara, a relayao emais estreita com
a idade, e nao tanto com 0 diploma, a categoria socioprofissional do pai, 0 sexo ou a moradia.

5 Os tres perfis adotados aqui sao perfeitameme tfpicos daqueles que podem ser obtidos na
representayao gd.fica da distribuil;ao de urn conjunto de escolhas caracteristicas das diferentes frayoes
(hierarquizadas, no interior de cada classe, segundo 0 capital escolar): 0 primeiro (Cravo bem
temperado) encontra-se no caso de todos os autores ou obras nomeados mais acima, assirn como para
a leitura de ensaios filos6ficos e a frequencia dos museus, etc.; 0 segundo (Rhapsody in blue) caracteriza,
alem das obras ou autores citados no texto (e 0 Creplisculo dos deuses) , a pnitica da fotografia, urn lar
confortavel e intimo, etc.; finalmente, 0 terceiro vale tambem para as hist6rias sentimentais e para urn
lar limpo e asseado, etc.

6 A oposil;ao constatada no nlvel das propriedades de distribuiyao e, q uase sempre, hom61oga aoposiyao
registrada no nivel das caracteristicas propriamente estilisticas. Se e isso 0 que se passa eporque a
homologia entre a posil;ao dos produtores (e das obras) no campo da produyao e a posiyao dos
consumidores no espayo social (ou seja, na estrutura das classes em seu conjunta ou na estrutura da
classe dominante) parece ser 0 caso mais frequente e, para resumir, 0 apreciador de Mallarme esta
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fadado a ter, re1ativamente ao apreciador de Zola, uma relac;:ao semelhante aque Mallarme teria com
Zola: se as diferenc;:as entre as obras estao predispostas a exprimir as diferenc;:as entre os autores e
porque, por urn lado, elas trazem a marca, tanto em seu estHo, quanto em seu conteudo, das disposic;:oes
socialmente constituidas de seus autores (ou seja, de suas origens sociais retraduzidas em func;:ao das
posic;:6es no campo de produc;:ao, cuja determinac;:ao contou com a importante contribuic;:ao de tais
disposic;:6es); e tambem porque elas permanecem marcadas pela significac;:ao social recebida de sua
oposic;:ao e da oposic;:ao de seus autores no campo da produc;:ao (por exemplo, esquerda/direita, claro/
escoro, etc.) e que havia side veiculada pela tradic;:ao universitaria.

7 sera necessario dizer, uma vez mais, que as aparencias referem-se sempre aaparencia e que a ciencia
esta s6 pode encontrar as diferenc;:as entre as classes sociais com a condic;:ao de introduzi-Ios na hora
- esta levada a parecer suspeita de preconceito para quem os faz desaparecer, com toda a inod~ncia e
impecabHidade, pelo simples fato de abandonar~se adispJicencia posicivista?

8 G. Bachelard, Le rationalisme applique, Paris, PDF, 1949, p. 106.

9 0 sistema escolar define a cultura "livre", pelo menos, negativamente ao circunscrever no interior
da cultura dominante 0 campo do que inscreve em seus programas e controla por seus exames. Sabe
se, por urn lado, que urn objeto cultural sera tanto mais "escolar" quanto mais baixo (0 limite do
"escolar" e0 "primario") for 0 nive! do cursus· em que tal objeto eensinado e exigido; e, por outro,
que a instituic;:ao escolar atribui urn aprec;:o cada vez mais elevado acultura "livre" e recusa de modo
cada vez mais forte as medidas mais "escolares" da cultura (como a interrogac;:ao direta e fechada
sobre autores, datas e acontecimentos) amedida que se avanc;:a em direc;:ao a ordens de ensino mais
elevadas.

1D As mais fortes resistencias apesquisa foram manifestadas pelos detentores de diplomas de mais
elevada qualificac;:ao; deste modo, eles fazem lembrar que, seodo cultos por defini~ao, nao tern de ser
interrogados sobre seus conhecimentos, mas sobre suas preferencias (ja e conhecida a complacencia
demonstrada pelos escritores e artistas ao responderem a "pesquisas literarias", homenagens a
universalidade de seu "genio" de "criadores" e "descobridores").

II Este essencialismo _ que pode permanecer tacito enquanto se mantiver inalterada a crenc;:a que
serve de fundamento ao valor social do titulo - tern acesso necessariamente a expressiio, pelo menos,
sob a forma invertida do racismo, quando 0 capital e ameac;:ado (por exemplo, nas aristocracias do
titulo nobiliarquico ou escolar em decHnio).

12 Este efeito e urn dos mecanismos pelos quais, nas conjunturas de crise, os mais privilegiados, que
permanecem os mais ligados ao estado antigo do sistema, sao os mais lentos a compreender a
necessidade de mudar de estrategia e se tornam as vitimas de seu pr6prio privilegio (e 0 caso, por
exemplo, dos nobres arruinados que nao abrem mao de seus thulos, ou dos herdeiros de grandes
famflias rurais que preferem 0 celibato ao casamento com alguem de condic;:ao inferior). Do mesmo
modo, poderiamos mostrar que a moral contida em "noblesse oblige", encontrada em determioadas
frac;:oes da classe dos camponeses e do artesanato tradicional, contribui de modo nao desprezivel para
a auto-explorac;:ao caracteristica destas classes.
13 0 questionario visava avaliar, precisamente, esta cultura legitima ou em vias de legitimac;:ao como
controle pratico e erudito dos instrumentos de apropriac;:ao simb6lica das obras legftimas ou em vias
de legitimac;:ao que caracteriza, propriamente falando, 0 "homem culto" em sua definic;:ao dominante,
em determinado momento.

14 E, tambem, ao efeito de atribuic;:ao estatutaria que sao imputaveis, em grande parte, as diferenc;:as
entre os sexos que se observam (sobretudo, nas classes populares e medias) em todos os campos que,
estatutariamente, sao atribufdos aos homens, tais como a cultura legitima (e, de modo muito especial,
as regioes mais tipicamente masculinas desta cultura, tais como a hist6ria ou a ciencia) e, sobretudo,
a polftica.

15 Entre as "vantagens" proporcionadas por urn forte capital escolar na competic;:ao intelectual ou cientffica,
uma das mais evidentes ea elevada auto-estima e a alta ambic;:ao que podem manifestar-se na amplitude
dos problemas abordados (por exemplo, mais "te6ricos"), na elevac;:ao do estilo utilizado, etc. (cf. P.
Bourdieu, "Le champ scientifique", in Acres de la recherche en sciences sociales, 2-3, 1976, p. 88-104).

* Palavra latina que, segundo 0 autor, designa 0 percurso - mais ou menos longo, neste au naquele
ramo de eosino, neste ou naquele estabelecimento - efetuado pelo aluno no decorrer de sua carreira
escolar. (N.T.)

Pierre Bourdieu
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16 d. Centre d'c.~tudesdes supports de publicite, Etude sur l'audience du cinema, Paris, 1975, XVI, 100
p.; EC. XIII bis (as iniciais RC. [Fontes complementares], seguidas por urn numero romano, remetem
a lisra das fontes esratisricas complementares - d. mais abaixo, Anexo 2).

17 Para explicar que, em nive! igual, 0 conhecimento do nome dos diretores de filmes e nitidamente
mais forte em Paris que em Lille, alem de que a diferen<;a entre parisienses e interioranos e tanto
maior quanto maior e 0 distanciamento em rela<;ao aos campos mais escolares e mais legitimos, convem,
sem duvida, invocar os incessantes fortalecimentos que a disposi<;ao culta pode encontrar em tudo 0

que e designado como "atmosfera cultural", ou seja, nos incentivos exercidos por urn grupo de pares;
de fato, sua composi<;ao social e seu nivel cultural, portanto, suas disposi~6esculturais, assim como,
inseparavelmente, a oferta cultural mais ou menos intensa e diversificada definem-se, em grande
parte, pela localiza~aoda residencia.

18 Entre aqueles que assistiram, pelo menos, a quatro dos filmes propostos, 45% dos que tinham
apenas 0 ensino primario conseguem citar 0 nome de quatro atores contra 35% dos que tinharn
seguido os estudos secondarios e 47% dos que haviam cursado 0 ensino superior. Entre os ernpregados
de escrit6rio e que culmina 0 interesse peIos atores: em media, citam 2,8 atores contra urn s6 diretor
de filmes, ao passo que os artesaos e os pequenos comerciantes, os operarios qualificados e
contramestres limitarn-se a citar, em media, 0,8 ator e 0,3 diretor de filmes (as secretarias e os quadros
medios do comercio que conhecem tambern urn grande numero de atores - em media, 2,4 - interessam
se, sobretudo, pelos diretores de filmes - em media, 1,4 -, os membros dos servi<;os medico-sociais
dram, ate mesmo, urn pouco mais de diretores de filmes - 1,7 - que atores - 1,4). Produto de uma
disposi~aosemelhante ao interesse pelos atores, a leitura dos semamirios sensacionalistas que fornecem
informa<;6es sobre a vida das vedetes e mais frequente entre as mulheres que entre os homens (nos
oito dias anteriores a pesquisa, 10,8% haviam lido lci Paris contra 9,3% de homens), entre os openirios
qualificados e contramestres (14,5%), os openirios sem qualifica<;ao (13,6%) ou os empregados (10,3%)
que entre os quadros medios (8,6%) e, sobretudo, os quadros superiores ou os membros das profiss6es
liberais (3,8%). d. Centre d'etudes des supports de publicite, Onzieme etude sur les lecteurs de la
presse, 1975, P parte, p. 242.

19 No interior da pequena burguesia possuidora de capital cultural e que podem ser encontrados
"cinefilos" apaixonados, cujo conhecimento do nome dos diretores de filmes e dos atores estende-se
para alem da experiencia direta dos filmes correspondentes: 31 % dos empregados de escrit6rio dtam
o nome de atores de filmes nao assistidos por eles, 32% dos membros dos servi~os medico-sociais
indicam os nomes dos diretores de filmes a que nao tinham tido a oportunidade de assistir (0 nome
de atores de filmes nao assistidos nao e citado por artesaos ou pequenos comerciantes; e tal rnenc;ao
e feita somente por 7% dos operarios qualificados ou contramestres).

20 E. Panofsky, Meaning in the Visual Arts, Nova York, Doubleday Anchor Books, 1955, p. 12.

21 ld., ibid., p. 13.

22 Para uma analise mais aprofundada do que op6e a disposi~ao propriamente estetica a uma disposi~ao

"pratica", assim como da genese coletiva e individual desta disposic;ao "pura" que a amnesia da genese
leva a constituir como "natureza", ver P. Bourdieu, "Disposition esthetique et competence artistique",
in Les temps modernes, 1971,295, p. 1345-1378 e P. Bourdieu, "I;invention de la vie d'artiste", in Actes
de Ja recherche en sciences sociaJes, 1975,2, p. 67-93. Para uma analise da illusio e da collusio que a
produz, ver P. Bourdieu, "La production de la croyance: contribution a une economie des biens
symboliques", in Aetes de la recherche en sciences sociales, 1977, 13, p. 3-43. [d. A Produ{:ao da Cren{:a:
contribui{:ao para uma economia dos bens simb6licos. 3. ed. Porto Alegre, Zouk, 2006. p. 17-111].

23 J. Ortega y Gasset, La deshumanizaci6n del arte y otms ensayos de estetica, 11a ed., Madri, Revista
de occidente, 1976 (P ed., 1925), p. 15-17.

24 Suzanne K. Langer, "On Significance in Music", in Aesthetic and the Arts, ed, por Lee A. Jacobus,
Mc Graw-Hill Book Cy, Nova York, 1968, p. 182-212 (p. cit. 183). Reconhece-se 0 tema kantiano
eternamente reinventado sem qualquer referenda consciente a Kant - da antinomia entre 0 prazer
puro e 0 prazer dos sentidos que sera analisada mais adiante.

25 J. Ortega y Gasset, op. cit., p. 18-19.

26 A preocupac;ao de distinc;:ao manifestada pelo espectador "cuito" encontra-se com a preocupa~ao

que anima 0 artista (e, cada vez mais fortemente, a medida que 0 campo de produc;:ao se torna mais
aut6norno) de afirmar sua autonomia em relac;:ao as demandas externas (cuja forma mais visivel e a
encomenda) e de privilegiar a forma, sob seu total contrale, relativamente a func;ao, 0 que 0 leva, com
a arte pela arte como arte para os artistas, a uma arte de forma pura.
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27 Diferentes pesquisas confirmam esta hostilidade a qualquer especie de experimentaJ;ao pura. Urn
estudo registra a confusao dos telespectadores diante de Les Perses, espetaculo estilizado e dificil de
acompanhar por ser desprovido de dhilogos e de uma trama visfvel (Les Te!especeateurs en 1967, Rapport
des etudes de marche de l'Omce de radiodiffusion-television fram;aise, 1, p. 69 ss.). Urn outro - ao
comparar as reaJ;oes diante de dois espetaculos: "Gala do UNICEF" de estilo classico e ''Allegro'' menos
tradicional - estabelece que 0 publico popular considera a experimentaJ;ao no registro de imagens e na
estilizaJ;ao do cenario como urn empobrecimento da realidade e, muitas vezes, percebe as filmagens em
superexposiJ;3.o como se tratasse de defeitos tecnicos; pelo contrario, ele aplaude 0 que designa como
"ambiencia", ou seja, certa qualidade das relaJ;oes entabuladas entre 0 publico e os artistas, deplorando
a ausencia de animador como se tratasse de uma falta de "calor" (id., ibid., p. 78).

28 Se 0 grande estabeIecimento comercial e a galeria do pobre nao e somente pelo fato de oferecer
objetos pertencentes ao mundo familiar, cujo uso e conhecido, e que poderiam inserir~se no cenario
cotidiano, sendo nomeados e julgados com termos utilizados no dia-a-dia (quente ou frio, simples ou
afetado, vistoso ou s6brio, abastado ou pobre, etc.), mas tambem e, sobretudo, porque as pessoas nao
se sentem at enquadradas por normas transcendentes, ou seja, pelas regras do saber-viver de uma
classe reputada superior, e porque se consideram autorizadas a julgar com toda a liberdade, em nome
da arbitrariedade legitima dos gostos e das cores.

29 Garat, in Memoire sur M. Suard, diz~nos que 0 Discours sur Ie retablissement des lettres et des arts
de Jean-Jacques Rousseau suscitou "uma especie de terror" em urn publico que, habitualmente, nao
leva nada a serio.

30 V. Woolf, "Mr Bennet and Mrs Brown", in M. Schorer,]. Miles and G. McKenzie (eds.), Criticism: The
Foundations ofModern LiteraryJudgement, ed. rev., Nova York, Harcourt, Brace and Co, 1948, p. 70.

31 A capacidade para designar objetos quaisquer como suscetiveis de serem transfigurados pelo ate da
promoJ;ao artistica, operada pela fotografia que e 0 mais acesstvel dos instrumentos da produJ;-ao
arttstica, varia completamente a semelhanJ;-a do que se passa com 0 conhecimento do nome dos diretores
de filmes. Eis 0 que e compreensivel ja que, nos dois casos, trata-se de uma medida relativamente
escolar aplicada a uma competencia mais afastada da instituiJ;-ao escolar do que aquela utilizada para
exprimir preferencias em materia de musica ou pintura.

32 Aplicada unicamente aos julgamentos sobre as objetos fotografaveis, a analise fatorial opoe, no
interior de cada classe, as fraJ;-oes mais ricas em capital cultural e as menos ricas em capital econ6mico
as fraJ;-oes mais ricas em capital economico e as menos ricas em capital cultural. Ou seja, na classe
dominante, os professores do ensino superior e os produtores ardsticos (e, secundariamente, os
professores de ensino secundario e as profissoes liberais) aos empresarios de comercio e aos industriais,
os quadros do privado e as engenheiros que ocupam uma posiJ;-ao intermediaria; e, na pequena
burguesia, os intermediarios culturais, nitidamente separados das fraJ;-oes mais pr6ximas, ou seja,
professores primarios, servic;os medicos, artesaos de arte, aos pequenos comerciantes ou artesaos e
aos empregados de escrit6rio.

33 Se a parcela dos individuos que afirmam ser possivel tirar uma bela fotografia com uma primeira
comunhao, decrescente ate 0 nfvel de licence, volta a subir ao nivel mais elevado e porque uma fraJ;-ao
relativamente importante dos detentores dos diplomas mais raros afirma sua disposiJ;-ao estetica ao
declarar que todas as coisas podem tornar-se objeto de uma percepc;ao artistica: assim, na classe
dominante, a parcela daqueles que julgam ser possivel tirar uma bela foto com Urn por-do-sol, atinge
seu ponto mais elevado no nivel escolar inferior, decresce quando se avanJ;-a em direc;ao aos niveis
interrnedhirios (inido de estudos superiores ou petite ecole) para crescer fortemente, de novo, quando
se avanJ;-a em direc;ao aqueles que haviam cursado urn ensino superior longo e que tendem a julgar
que todos os objetos podem ser materia para uma bela fotografia.

34 A repulsa das mulheres exprime-se tanto mais abertamente, em detrimento da neutralizac;ao estetica,
quanto mais ampliada esua submissao ao modelo tradicional da divisao do trabalho entre os sexos, e
quanto, dito em outras palavras, mais reduzido e seu capital cultural e mais baixa e sua posiC;ao na
hierarquia social. As mulheres da nova pequena burguesia que, no conjunto, conformam-se muito mais
que os homens de sua categoria as consideraJ;-oes afetivas (ao passo que, em proporJ;-ao semelhante ados
homens, elas afirmam que as couves podem tornar-se objeto de uma bela foto), sao menos numerosas,
para admitir que a fotografia de uma mulher gravida 56 possa ser feia, do que as mulheres de qualquer
outra categoria (em 31 ,5% dos casos contra 70% das mulheres de industriais e de grandes comerciantes,
69,5% das mulheres de artesaos e comerdantes, 47,5% das mulheres de openirios, empregados ou
quadros medios). Com este procedimento, elas manifestam inseparavelmente sua pretensao estetica e
sua vontade de mostrar-se "Iiberadas" dos tabus eticos impostos a sua condiJ;-ao feminina.
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35 Sobre a "estetica" popular, convem nao esquecer que se trata de uma "estetica" dominada que,
incessantemente, e obrigada a definir-se em rela.-;ao as esteticas dominantes. Como nao podem ignorar
a estetica erudita que recusa sua "estetica", nem renunciar a suas inclina.-;oes socialmente condicionadas
e, tampouco, defende-las em publico e legitima-Ias, os membros das classes populares (e, sobretudo, as
rnulheres) mantem, muitas vezes, uma rela.-;ao arnbivalente com as normas esteticas. Eis 0 que se verifica
quando alguns operarios atribuern as fotografias "puras" urn reconhecirnento puramente verbal (esse e,
tambern, 0 caso de muitos pequeno-burgueses e, ate mesmo, de numerosos burgueses que, por exemplo,
em materia de pintura, distinguern-se, sobretudo, das classes populares no sentido em que sabem 0 que
convem fazer ou dizer ou, ainda rnelhor, nao dizer): "lsso e lindo, mas nao me passaria pela cabe.-;a pegar
uma coisa dessas", "Com certeza, isso e muito lindo para quem possa apreciar, mas nao e 0 meu caso".

36 Os documentos que servem de base a estas analises encontram-se in P. Bourdieu et a1., Un art
moyen, p. 113-134.

37 E. Kant, Critique dujugement, Paris, Vrin, 1946, p. 56

38 As confissoes pelas quais os operarios diante dos quadros modernos denunciam sua exclusao ("Nao
compreendo 0 que isso quer dizer" ou "isso me agrada, mas nao compreendo nada"), opoe-se 0 silencio
entendido dos burgueses que, passando pela mesma confusao, sabem, no minimo, que convem recusar
- e, de qualquer modo, calar - a expectativa ingenua de expressao que denuncia a preocupa.-;ao de
"compreender" (a "musica de programa" e os tftulos atribuidos a tao grande numero de sonatas, concertos
ou sinfonias sao suficientes para manifestar que esta expectativa nao e exclusivamente popular).

39 E. H. Gombrich, Meditations on a Hobby Horse, London, Phaidon Press, 1963, p. 104.

40 Este aspecto serve, em parte, de fundamento para a representa.-;ao populista do proletirio como
"em si" opaco, denso e rigido, antitese perfeita do intelectual au do esteta, "para si" transparente a si
mesmo, e inconsistente.

41 Ao exprimir-se, 0 interesse pela forma encontra ainda seu fundamento nos esquemas do ethos: ele
s6 adquirira seu verdadeiro sentido se for relacionado com seu verdadeiro principio; assim, a inspira.-;ao
que a leva a tamar gosto pelo trabalho caprichado remete a disposi.-;oes semelhantes as que sao utilizadas
na hipercorre.-;ao da iinguagem, na corre.-;ao estrita do vestuario ou na sobriedade do lar.

42 A postura que, a urn s6 tempo, inclui boa vontade e inseguran.-;a, caracterfsticas da pequena burguesia
ascendente, exprime-se na escolha refugio que consiste em dizer que e possivel tirar uma fotografia
"interessante" - por oposi.-;ao a fotografia considerada bela, feia au insignificante - com as objetos
propostos: assim, 40% dos empregados e quadros medias estimam que se pode tirar, com uma serpente,
uma foto interessante (contra 25,5% dos membros da nova pequena burguesia levados a julgar que,
de preferencia, essa foto e bela).

43 As varia.-;oes da atitude em rela.-;ao a urn objeto bastante semelhante, ou seja, arma.-;ao metalica,
fornecem uma prova em numeros: a parcela dos individuos que estimam possivel tirar uma bela foto
de uma arma.-;ao metalica e de 6% entre os operarios e 0 pessoal de servi.-;o; 9% entre os artesaos e
pequenos comerciantes; 9,5% entre os empregados e quadros medios administrativos; 22% dos
membros da nova pequena burguesia; 24% entre os professores primarios e tecnicos; 24,5% na classe
dominante; e 50% unicamente entre os professores. (Tudo permite supor que as rea.-;oes suscitadas
pela arquitetura de Beaubourg obedeceriam ao mesmo principio).

44 Eis a que se observa, com toda a evidencia, na literatura ou no teatro (par exemplo, com a "nouvelle
vague" norte-americana da decada de 60).

45 Teria sido possivel, tambem, invocar Dickens.

46 P.]. Proudhon, Contradictions economiques, Paris, Riviere, 1939, p. 226 (grifo meu).

47 Id., ibid., p. 71 (grifo meu).

48 Id., ibid., p. 166.

49 Id., ibid., p. 271.

50 P. J. Proudhon, Du principe de l'art et de sa destination socia1e, Paris, Riviere, 1939, p. 49.

51 P. J. Proudhon, Contradictions economiques, op. cit., p. 256. Seria impossivel compreender
comp1etamente a adesao as teses de ]danov, muito pr6ximo de Proudhon em varios aspectos, sem
levar em considera.-;ao as concordancias entre sua estetica e 0 ethos popular ou pequeno-burgues de
uma fra.-;ao dos dirigentes do Partido Comunista.

52 E. H. Gombrich, I:An et l'illusion, trad. de G. Durand, Paris, Gallimard, 1971, p. 456.

53 P. Benichou, Le Sacre de J'ecrivain, 1750-1830, Paris, Jose Corti, 1973, p. 212.
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54 Para uma critica semelhante da aplica~ao aos pintores romanticos alemaes de urna oposi~ao vazia
(entre soft focus e hard focus), ver E. H. Gombrich, In search ofCulrural History, Oxford, Clarenton
Press, 1969, p. 33.

55 M. Proust, Pastiches et melanges, Paris, Gallimard, 1947, p. 173. Modo de pensamento circular, a
analogia permite dar a volta do campo da arte e do luxo sem nunca sair do assunto. Epossivel falar do
vinho de Chateau Margaux com as palavras utilizadas para descrever a chateau que lhe da 0 nome,
assim como, alhures, e possivel evocar Proust a proposito de Monet ou de Franck, 0 que e uma boa
maneira de evitar a abordagern de qualquer urn desses temas: ''A mansao assemelha-se ao vinho
produzido em seu vinhedo. Nobre, austera e, ate mesmo, urn tanto solene... Chateau Margaux tern 0

aspecto de urn templo antigo dedicado ao culto do vinho C..). Em Margaux, vinhedo ou mansao, as
fiorituras sao despropositadas. Mas, do mesmo modo que 0 vinho espera ser servido para desenvolver
seus encantos, a mansao espera ser visitada para revelar os seus. As mesmas palavras sao utilizadas
nos dois casos: elegancia, distin~ao, serenidade, alem da satisfa~ao sutil proporcionada por algo que,
ha varias gera~6es, tern side objeto dos cuidados mais atenciosos, digamos a palavra: mais afetuosos.
Durante shulos, 0 vinho amadureceu e a mansao tern sido habitada: Margaux, seja pelo vinho ou pelo
chateau, eo produto de dois itens que, tambem, se tornaram raros: a austeridade eo tempo", Eveline
Schlumberger, "Le charme enivrant de Chateau-Margaux" {O encanto inebriante de Chateau-Margaux],
in Connaissance des arts, nov. 1973, p. 101-105.

56 Basta lembrar aqui a analise das rela~6es entre a condi~ao escolar (universo separado, trabalhos que
tern em si mesmos sua finalidade - par exemplo, exerdcios -, etc.) e a rela~ao com a linguagem
exigida em todas as situa~6es "oficiais" (cf P. Bourdieu, "Les doxosophes" in Minuit, 1973, p. 26-45;
e P. Bourdieu, com L. Boltanski, "Le fetichisme de la langue", in Actes de la recherche en sciences
sociales, 4, jUi11975, p. 2-32).

57 Todos os tratados da idade classica estabelecem, explicitamente, 0 vinculo entre a abastan~a e a
elegancia do estilo, por urn lado, e, por outro, a abastan~a e a elegancia do estilo de vida. Basta pensar,
par exemplo, na doutrina da sprezzarura - a displicencia - que, segundo Baldassare Castiglione, eo
tra~o distintivo do homem perfeito da carte e do artista perfeito.

58 Entre inumeros exemplos, estas duas cita~6es paradigmaticas que utilizam, explicitamente, 0 esquema
"eis alga diferente de ...": "La fiancee du pirate e urn dos rarissimos filmes franceses verdadeiramente
satiricos, verdadeiramente divertidos, porque nao recorre a comieidade cuidadosamente neutralizada
e prudentemente inofensiva, presente em La Grande Vadrouille e Petit Baigneur C.. ). Trata-se,
final mente, de algo diferente da sinistra brincadeira fabrieada pelos tarefeiros da diversao de bulevar"
O.-L. Bory, in Le Nouvel Observateur, nO 265, 8-14 dec. 1969, gTifos meus). "Nem que seja por
distanciamento, par diferenci~ao,no minimo, eis uma tentativa de apresemar a modernidade pictorica
com urn texto diferente das lengalengas produzidas par cerra crftica de arte. Entre a afasia tagareIa, a
copia textual dos quadros, os arrobos agradecidos e as obras especializadas de estetica, talvez, marcar
algumas escaramu~as ou ancoragens do trabalho conceitual, teorieo, com produ~6es plasticas
comemparaneas" (G. Gassiot-Talabot et a/., Figurations 1960/1973, Paris, Union generale des editions,
col. 10-18, 1973, p. 7).

59 Inscrita na propria logica da constitui~ao do gosto e de sua mudan~a, esta negatividade essencial
explica que, segundo a observa~ao de Gombrich, "a terminologia da historia da arte compona urn tao
grande numero de palavras que exprimem 0 principio de exclusao": "Numerosos movimentos artisticos
erigem urn novo tabu, urn novo prindpio negativo, como 0 banimento de todos os elementos
'anedoticos' nos impressionistas. Os slogans e as senhas de cunho positivo que lemos nos manifestos,
passados ou presentes, dos artistas ou dos criticos sao, habitualmente, muito menos bern definidos"
(E. H. Gombrich, Norm and Form, Studies in the Art ofthe Renaissance, London, New York, Phaidon,
1966, p. 89).

60 Eis 0 que se observa perfeitamente no caso do teatro que, de maneira rnais direta e aberta, tern aver
com os prindpios irnplicitos ou explicitos da arte de viver e que, sobretudo no caso da comedia,
pressup6e uma comunidade de valores ou interesses ou, ainda melhar, urna cumplicidade e conivencia
baseadas na adesao imediata as mesmas evidencias, as da doxa, au seja, conjunto das opini6es assumidas
sobre 0 modo da cren~a pre-reflexiva (assim, explica-se que a diferencia~ao das institui~6es de difusao
- e dos produtos que elas oferecem - seja mais marcante em materia de teatro do que em qualquer
outra arte).

61 Para a analise da arte pela arte como expressao do estilo de vida de artista, d. P. Bourdieu, "I..:invention
de la vie d'artiste", in Acres de la recherche en sciences sociales, 1975,2, p. 67-93.

Pierre Bourdieu



tt

62 Mesma que, por uma aparente exce~ao, alguns artistas se deparem com determinadas preferencias
populares que tinham urn sentido diferente ern uma configurayao dorninada por escolhas, em seu
entender, totalmente improvaveis, para nao dizer imposslveis. 0 principia de tais retornos ao "popular"
que, habitualmente, se dissimulam em retorno ao povo reside nao em uma relal;ao verdadeira com as
classes populares, quase sempre, ignoradas - na propria jdealiza~aoque e uma forma de recusa -, mas
nas relayoes internas ao campo da produt;ao artistica au ao campo cia classe dorniname (eis 0 que (
valida de maneira geral e seria necessaria exarninar 0 que os escritos dos intelectuais sabre as classes
populares devem aos interesses especificos dos imelecruais em lutas, cujo pretexto - se nao e 0 povo
- e, pelo menos, a legitimidade que confere, em certos estados do campo, 0 fato de aparecer como 0

porta-voz dos interesses populares).

63 E, sem duvida, entre os tecnicos que se encontra a forma mais pura do "gosto media". Por suas
escolhas em materia de fotografia, eles ocupam uma posil;ao intermedhhia (c£ Gnifico 2) no espal;o
das classes medias: do lado das classes populares, em companhia dos artesaos, pequenos cornerciantes,
empregados e quadros medios administrativos; e, do lado das classes superiores, com os professores
primarios e a nova pequena burguesia. Com urna freqiiencia particularmente forte, eles tendem a
escolher os objetos mais tfpicos da fotografia, como arte media (tece1ao, natureza-morta), enquanto
as membros da nova pequena burguesia orientam, quase sempre, suas preferencias nao s6 para os
objetos que - ao dar-lhes a impressao de que nao foram constituidos pela estetica tradicional- parecem
ser, em sua opiniao, mais "originais" (corda, couves), mas tambem para aqueles que participam do
pitoresco social (briga de mendigos).

" Ee. VII, II, p. 82-83

65 Nestas duas categorias e que se encontra a recusa mais marcante da foto-lembranl;a (''A foto
lembranl;a e algo tolo e banal"; "A foto serve, antes de tudo, para guardar as imagens das pessoas par
quem sentimos afeil;aO"), do realismo em pintura ("Urn quadro lindo deve reproduzir 0 que e bela na
natureza") au em fotografia (''A foto e boa se for possivel reconhecer seu conteudo") e a afirmal;ao
mais categ6rica da adesao apintura moderna (pela recusa do julgamento: ''A pintura moderna e feita
de qualquer maneira: uma crianl;a seria capaz de fazer 0 mesmo").

66 As limita~6es impostas pela lista de escolhas previamente formadas pesam, aqui, bastante forte mente,
impedindo de apreender completamente estes "conflitos" e as estrategias destinadas a contorna-los:
aque1e que tivesse escolhido, "com profunda tristeza", Georges Brassens ejacques Douai teria tido a
possibilidade de marcar sua recusa da canl;ao, sem deixar de manifestar sua "abertura" pela cita~ao,

mediante uma redefini~ao implfcita, de determinada melodia de Kurt Weill ou de uma velha can~ao

napolitana (neste aspecto, urn programa de France-Musique, tal como "Le concert ego'iste", e bastante
revelador).

67 Alem dos dados fornecidos peia pergunta formulada na entrevista, foram utilizados os resultados
de uma pesquisa empreendida pela ORTF (Service des etudes d'opinion, Vne enquere sur les
varietes, juil 1972, 7 p.; F.c., XIX) e uma trintena de entrevistas aprofundadas que visavam
apreender a constelal;ao das prefer~nciase das recusas em condi~6es tao proximas quanta possivel
da conversa~aohabitual. Estas entrevistas permitiram verificar que, segundo havia sido estabelecido
pela pesquisa da ORTF, os cantores sao tanto mais fortemente rejeitados pelos mais cultos - cujos
gostos na materia exprimem-se, quase exclusivamente, sob a forma de recusa - quanta mais
forte mente sao preferidos pelos menos cultos; estas recusas, explicitadas sempre sob 0 modo de
aversao, sao freqtientemente acompanhadas por considera~6escompadecidas ou indignadas sobre
os gostos correspondentes ("Nao consigo compreender que alguem possa gostar de uma coisa
dessas") .

68 Dogma que permanece reconhecido eprofessado em setores menos avan~adosdo campo da produ~ao
artistica, conforme e testemunhado por esta declara~ao tfpica: "No entanto, direi que estas pinturas
de Gaston Planet sao totalmente incompreensiveis. Direi que aprecio que elas sejam assim. E nao
enigmaticas. Mas, inteiramente, mudas. Sem pontoS de referencia. Sem nada para desviar a aten~ao"

(Paul Louis Rossi, Catalogo de Gaston Planet).

69 De fato, a "pretensao" deixa os pequeno-burgueses particularmente desarmados nos dominios POllCO
legitimos ou em vias de legitima~ao - que, no entanto, lhes sao entregues pelos privilegiados da
cultura -, seja a fotografia ou 0 cinema, nos quais exprimem-se, mllitas vezes, suas ambi~6es

(testemunho disso, por exemplo, e 0 fato de que a distancia entre a pequena burgllesia e a burguesia
e nitidamente menor em rela~ao ao conhecimento do nome dos diretores de filmes que relativamente
aD conhecimento dos compositores de musica): os pequeno-burgueses, nova versao - que, coiocados
diante de juigamentos objetivamente hierarquizados, acertam a resposta - mostram-se quase tao
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desarmados quanta as classes populares perante 0 ata de constituh;ao estetica (nenhum comerciame
de arte admite que urn acidente de transito, assim como urn cemiterio de sucata, possa ser objeto de
uma bela foto).
70 Em uma pesquisa anterior, havia side estabelecido que as estudantes oriundos das classes populares
au medias, com desempenhos praticameme semelhantes aos dos estudantes de origem burguesa em
materia de cultura chissica, obtinham resultados inferiores desde que se verificava urn afastamento
em direl;ao a "cultura livre", au seja, ao teatro tanto de vanguarda quanta de bulevar. Observa-se,
aqui, uma oposit;ao totalmente ana-toga entre os proclutores artisticos e as professores de ensino
secundario - au, ate mesma, os professores de desenho. De fato, atraves de outra pesquisa ainda em
fase de analise, sabe-se que - sobretudo, quando sao oriundos das classes medias ou populares - estes
tern, na sua maioria, gostos bastante "classicos" e estao muito mais pr6ximos dos professores que dos
artistas.

71 Portanto, deixamos escapar 0 essencial quando - como e, quase sempre, 0 caso - ignoramos, na
propria pesquisa ou no decorrer de sua analise, a modalidade das praticas, gostos ou opini6es (por
exemplo, polfticas) a qual se encontra entre os melhores indicadores das disposic:;6es profundas e, por
conseguinte, entre os melhores prenunciadores das condutas, sendo, por isso mesmo, objeto de uma
particularfssima atenc:;ao em todas as sociedades: seria impossivel enumerar todos os casos em que,
na maneira e unicamente par e1a, se reve1a a verdade social das disposi~6es, ou seja, 0 verdadeiro
prindpio da compreensao e previsao das praticas.

72 Eis 0 que faz com que a modalidade legitima, especialmente, na relac:;ao com as obras de arte, que e
urn dos melhores indicios praticos da antiguidade na burguesia, conserva - pelo menos, no mercado
mundano - urn rendimento incomparavelmente superior a modalidade escolar (e aos saberes adquiridos
apenas na escoIa, ou seja, ortografia, gramatica ou matematica).

73 Pensando que haveria alguma crueldade em citar este ou aquele dos textos em que se exprime a
representac:;ao que os "homens cuhos" tern a respeito da relac:;ao "pequeno-burguesa" com a cu!tura e
das "pervers6es" do autodidata, pareceu-nos preferivel remeter 0 leitor a suas proprias referencias
(ou a sua propria experiencia).

74 Para evitar qualquer absolutizac:;ao da cultura em relac:;ao a qual a cultura media do autodidata
encontra-se objetivamente definida, convem lembrar 0 seguinte: quanto mais se sobe na hierarquia
social, mais a verdade dos gostos reside na organizac:;ao e no funcionamento do sistema escolar,
encarregado de inculcar 0 programa (no sentido da Escola e da Informatica) que orienta os espiritos
"cultivados", inclusive, na busca do "marca pessoal" e na ambic:;ao da "originalidade". Associadas na
trajetoria social e imputaveis, no essenciaI, a uma transmissao de capital cultural nao sancionada pelo
sistema escolar, as defasagens entre os diplomas e a competencia cultural sao, todavia, bastante
freqtientes para que seja salvaguardada a irredutibilidade, reconhecida peia propria EscoIa, da cultura
"autentica" ao saber "escolar", como tal desvalorizado.

7S "E impossivel ver urn quadro num piscar de olhos. Esta ilusao pertence unicamente aqueles que,
incapazes de 'ver', contentam-se em 'reconhecer' uma imagem, confrontando-a nao com uma
experiencia visual, mas com urn saber intelectualizado", P. Francastel, "Problemes de la sociologie de
l'art", in G. Gurvitch, Traite de socio10gie, Paris, PUF, 1963, t. II, p. 278-298.

76 P. de Pressac, Considerations sur 1a cuisine, Paris, NRF, 1931, p. 23-24 (Os grifos visam mostrar,
com maior nitidez, a serie das oposic:;5es que, em sua totalidade, foram extraidas da tradic:;ao do consumo
cultural: dom natural e instinto / regras e educac:;ao, entendido [connaisseur] / pedante [cuistre],
senso literario / gramatica). Teria sido possivel citar, tambem, Proust (que nunca deixa de relacionar
as maneiras com a maneira de adquirir): "Ela irritava-me, 0 que era tanto mais injusto pelo fato de
que nao falava assim para dar a entender que era intima de 'Meme', mas por causa de uma instruc:;ao
rapida demais que a levava a nomear esses nobres senhores, segundo 0 que ela acreditava ser 0 costume
da regiao. Sua instruc:;ao havia sido concluida no perfodo de alguns meses, sem ter seguido 0 curriculo
normal", M. Proust, A 1a recherche du temps perdu, Paris, Gallimard, La Pleiade, 1973, vol. II, p. 660.

77 0 discurso mlstico sobre a obra de arte e, propriamente falando, inesgotivel, sendo impossivel
escapar ao sentimento de arbitrariedade quando, para fornecer urna ilustrac:;ao concreta da analise, e
mencionada urna amostra tal como esta que, apesar de nao dizer menos do que as profundas meditac:;6es
dos Gilson ou Heidegger, deve, talvez, sua exemplaridade a sua propria banalidade, confirmada pelo
lugar de publicac:;ao: "Ignorante ou iniciado, quem nao estaria desarrnado diante deste misterio: a
obra-prima? Todos, hesitantes e inseguros, perscrutando a tela, ficamos a espreita do momento de
grac:;a em que a mensagern do pintor chegari ate nos. Nenhuma cultura poderi levar-nos a compreender
o clamor silencioso de Rembrandt ou a serenidade infinita de Vermeer se nao tivermos conseguido
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restaurar a calma, controlar a expectativa e encontrar em nos 0 vazio propicio a emoc;ao", in Realites
[Revista mensal de atualidades], mars 1960.

78 No amago da classe dominante, as diferenc;as segundo a trajet6ria social estao fortemente associadas
a diferenc;as na estrutura do capital possuido: a proporc;ao dos recem-chegados, tardiamente, eresee a
medida que emaior a proximidade com as frac;6es dominadas (salvo os escritores e artistas). Ocorre
que, no interior de cada frac;ao (e, sobretudo, sem duvida, no interior da frac;ao dominante), as diferenc;as
segundo a trajet6ria sao fortemente vivenciadas de modo mais profundo.

79 c£ R. Bray, La Formation de la doctrine c1assique en France, Paris, Nizet, 1951.

80 G. Doncieux, Un jesuite homme de lettres au XVIIc sii~c1e. Le Pere Bouhours, Paris, Hachette, 1886.

81 Do mesmo modo, hoje em dia, 0 fato de que uma parcela cada vez mais importante da grande
burguesia de neg6cios manifeste tendencia para recorrer ao sistema de ensino (e, em particUlar, no
caso da Franc;a, as Grandes ecoles) e de natureza a modificar tanto a forma das relac;6es entre 0

mundano e 0 escolar - a excelencia cultural pertence, em grau cada vez mais elevado, aqueles que se
servem dos dois modos de aquisic;ao - quanto 0 conteudo das oposic;6es rituais em que se exprime a
oposic;ao entre "mundanos" e "doutos" (d. P. Bourdieu e M. de Saint-Martin, "Le Patronat", in Actes
de la recherche en sciences sociaJes, 1978, 20-21, p. 3-82).

82 N. Elias, La Civilisation des mreurs, Paris, Calmann~Levy, 1973.

83 As diferenc;as associadas a origem social nunca sao, certamente, tao nitidas quanto para a pratica de
uma arte plastica ou de urn instrumento musical: estas aptid6es que, tanto para sua aquisic;ao quanto
para sua implementac;ao, pressup6em nao s6 disposic;6es associadas a urn estabelecimento antigo no
mundo da arte e da cultura, mas tambem recursos financeiros (em particular, no caso do piano) e
tempo livre, variam fortemente, em situac;ao de nivel escolar identico, segundo a origem social: assim,
entre os titulares do baccaJaureat, 11,5% dos indivfduos oriundos da classe dominante dizem praticar,
com freqtiencia, urn instrumento musical contra 5% dos originarios das classes populares e medias;
entre aqueles que cursaram 0 ensino superior, as proporc;6es correspondentes sao de 22,5% e de 5%.
Por sua vez, a pratica das artes phlsticas, relativamente abandonada pelos titulares dos diplomas mais
raros, e tambem muito mais freqiiente, no caso de diploma equivalente, entre os individuos oriundos
da classe dominante.

84 R. Barthes, "Le grain de la voix", in Musique en jeu, n° 9, nov. 1972, p. 57-63.

85 Existe urn protocolo dos objetos que faz corresponder a hierarquia dos objetos com a hierarquia das
pessoas. Assim, em urn artigo sobre a residencia Marigny, destinada a receber os h6spedes estrangeiros
da presidencia da Republica Francesa, le-se 0 seguinte: "0 protocolo e estrito: a hierarquia avalia-se pelo
espac;o, estilo do mobiliario e qualidade das tapec;arias. Moveis raros e sedas fabricadas em Lyon nos
aposentos reservados aos chefes de Estado; mogno napoleonico e veludo em fibra sintetica, no primeiro
andar, para os aposentos do primeiro-ministro; cetim e tapec;arias estampadas de algodao, no segundo
andar, aquele que edestinado aos conselheiros tecnicos", in). Michel, Le Monde, 27 janv. 1975.

86 Basta lembrar que os objetos apropriados, sejam eles quais forem, sao relac;6es sociais (de classe)
objetivadas para indicar em que direc;ao poderia desenvolver-se uma sociologia do mundo dos objetos
que seja diferente do protocolo de urn teste projetivo dissimulado em analise fenomenol6gico
semiol6gica - estou pensando em J. Baudrillard, Le systeme des objets, Paris, Gallimard, 1968.

87 Isso significa que, por mais imperfeita que seja no estado atual do funcionamento do sistema escolar,
a racionalizac;ao minima implicada em qualquer ac;ao pedag6gica institucionalizada e, em particular, a
transformac;ao do "sentido" de classe que fundona no estado pratico em saberes parcialmente
codificados - que se pense, par exemplo, na hist6ria litecaria com suas classificac;6es por epocas,
generos e estilos - tern por efeito reduzir, pelo menos, entre os sobreviventes mais superselecionados,
a parte daquilo que eabandonado aos "sentidos" herdados e, por conseguinte, as diferenc;as associadas
a heranc;a economica e cultural. 13. verdade, tambem, que as diferenc;as continuam funcionando em
outros lugares e voltam a encontrar sua plena amplitude quando a 16gka da luta pela distinc;ao situa
seus verdadeiros desafios nestes lugares. Eis 0 que ela tende sempre a fazer, evidentemente.

88 Enquanto nosso objetivo consistia em apreender as preferencias alimentares, a busca da questao
mais economica, portanto, mais "sintetica", levou-nos a indagar sobre 0 carcIapio preparado para as
ocasi6es extraordinarias, indicador interessante do modo de apresentac;ao de si em situac;ao de
representac;ao, ou seja, do estilo de vida "exibido" (do qual faz parte, tambem, 0 mobiliario, no minimo,
por uma de suas func;6es). Para compreender completamente as escolhas nestas materias, conviria
levar em considerac;ao urn sistema de fatores, particularmente, complexo: 0 estilo das refeic;6es que
determinada pessoa prefere oferecer constitui, sem duvida, urn excelente indicador da imagem que
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ela pretende dar ou evitar de dar aos outros; alem disso, neste aspecto, ele e a expressao sistematica
de urn sistema de fatores que, alem dos indicadores da posic;ao ocupada na hierarquia econ6mica e
cultural, compreende a trajet6ria economica, social e culturaL Nestas condic;6es, nada de surpreendeme
se seus efeitos podem ser mais bern apreendidos na pequena burguesia: os membros da pequena
burguesia estabelecida servem a seus amigos, com maior freqiiencia, refeic;6es copiosas e agradaveis,
simples e bern apresemadas que os membros da nova pequena burguesia, os quais preferem servir
refeic;6es originais e exoticas ou sem qualquer cerimonia. No emanto, epossivel registrar, alem disso,
fortes diferenc;as associadas a trajetoria: assim, ocorre que os membros da nova pequena burguesia,
originarios das classes medias ou populares, afirmam gostar de oferecer refeic;6es copiosas e agradaveis;
ora, isso nunca se verifica entre os originarios das classes superiores que, pelo contrario, oferecem
habitualmeme refeic;6es originais e exoticas. Na pequena burguesia estabelecicla, a propensao para
servir refeic;6es copiosas e agradaveis e tao forte entre aqueles que estao em declfnio quanto entre
aqueles que, oriundos das classes populares, encontram-se em processo ascendente; no entanto, os
primeiros nunca dizem oferecer refeic;6es sem qualquer cerim6nia ou originais e exoticas, ao passo
que os segundos prop6em, as vezes, tal tipo de refeic;ao a seus amigos (mas, e claro, com menor
freqiiencia que os membros da nova pequena burguesia),

89 Seria possivel evocar, aqui, em vez da teoria erotica do ritmo (invocada, por exemplo, para justificar
a acelerac;ao do ritmo que conduz ate urn apice seguido por urn repouso), a teoria segundo a qual
existe uma concordancia ou correspondencia mais ampla, marcada, por exemplo, pela tendencia para
produzir movimentos ajustados ao ritmo, entre 0 tempo da musica e os ritmos internos - d., por
exemplo, P. Fraisse, Les Structures rythmiques, Paris, Erasme, 1956; Psychologie du temps, 2a ed.,
Paris, PUF, 1967.

90 Sem evocar completamente 0 sistema dos fatores que determinam a reconversao diferencial, em
capital escolar, do capital cultural herdado (que deveria ser avaliado, com todo 0 rigor, na escala do
grupo domestico em sua totalidade), contentar-nos-emos em lembrar 0 peso do ethos de classe e da
relac;ao com a escola e suas sanc;6es (por sua vez, func;ao, no essencial, do grau em que a posic;ao
ocupada e sua reproduc;ao dependem da escola) que determina a importancia do investimento no
jogo, assim como as implicac;6es escolares e as estrategias de aplicac;ao cultural (atraves da escolha
dos estabelecimentos e ramos de ensino, do tempo dedicado a transmissao difusa ou explkita,
etc.), e contribui, por conseguinte, para determinar 0 rendimento diferencial do capital cultural
herdado; OU, ainda, do ethos de genero, produto da interiorizac;ao da divisao do trabalho entre os
sexos, tal como ela se realiza em determinada classe social que contribui, tambern, para orientar os
investimentos, predispondo, por exemplo, as moc;as para os estudos literarios e artisticos, enquanto
os rapazes seriam orientados para 0 estudo das ciencias ou da economia e direito. Conviria,
igualmente, lembrar a eficacia propria da instituic;ao escolar que age pela sanc;ao do capital cultural
herdado (por suas sanc;6es expressas, tais como notas, diplomas e, tambern, pela orientac;ao para
disciplinas, sec;6es ou estabelecimentos mais ou menos prestigiosos) e, ao mesmo tempo, pela
inculcac;ao de urn saber escolar mais ou menos redundante com 0 saber herdado, tendo, em uma
extremidade, os mais avanc;ados estudos na area das ciencias e, na outra, as escolas, cojo efeito
essencial consiste, sem duvida, em controlar e sancionar uma competencia de classe, tais como
Sciences Po [Instituto de Estudos Polfticos] ou a ENA [Escola Nacional de Administrac;ao], e cUjo
apice e, certamente, a Ecole du Louvre, forma acabada da escola dos apreciadores, se e que nos e
permitido fazer esta alianc;a de palavras.

91 Pretendeu-se simbolizar tal desvalorizac;ao situando 0 lugar da equivalencia real dos diplomas abaixo
da bissetriz que marca a equivalencia dos valores nominais dos titulos.

92 Seria posslvel, tambern, considerar a relac;ao entre a idade de conclusao dos estudos e a idade
legftima para a obtenc;ao de determinado diploma - par exemplo, 0 bac aos 17 anos ou as idades
limite para passar os concursos. Sabe-se que, entre outras mediac;6es, a transformac;ao do capital
cultural em capital escolar ocone pelo avanc;o ou atraso escolar.

93 0 reconhecimento da incompetencia e da indignidade cultural que caracteriza a autodidaxia antiga
observa-se, sobretudo, entre os membros da pequena burguesia estabelecida, oriundos das classes
populares ou medias que afirmam, por exemplo, com uma elevadfssima freqtiencia (70% contra 31 %
na nova pequena burguesia, oriunda das mesmas classes) que "a pintura e bela, mas e dificil". A
alienac;ao cultural dos autodidatas amoda antiga nunca se manifesta tao claramente quanta em sua
propensao para fornecer as provas de sua cultura, ate mesmo, sem que tal comprovac;ao lhes seja
solicitada, denunciando sua exclusao ao ficarem preocupados em provar sua filiac;ao - ao contrario
dos bem-nascidos que dissimulam sua ignorancia, ignorando as indagac;6es ou as situac;6es capazes
de revela~la.
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94 0 fato de que a matematica e a fisica tenham sido adotadas como cri((~rio principal para a eliminar;ao
ou relegar;ao contribui, sem duvida, para fortalecer a propensao ao irracionalismo e ao antiimelectualismo,
favorecidos por uma relar;ao ambivalente com 0 sistema escolar e por uma trajet6ria social decliname ou
falsamente ascendente; alias, este efeito de [alsa trajet6ria imp6e-se a todos aqueles que visam 0 futuro
que, em urn estado anterior do sistema, estava implicado em seu diploma ou posir;ao escolar.

95 G. Scholem, La Kabbale et sa symbolique, Paris, Payot, 1975, p. 35.

95 Testemunho disso e, por exemplo, 0 valor atribuido pela diretoria das revistas de vulgarizar;ao,
assim como pelos leitores, a esta especie de garantias institucionais que sao os detentores de elevados
titulos universitarios ou academicos.

97 d. G. Razzan, "Ethnic Dislikes and Stereotypes", in Journal of Abnormal Social Psychology, 45,
1950, p. 7-27.

98 Seria ingenuo utilizar como prova 0 fato de que a definir;ao legitima da eultura ou da relar;ao com a
cultura ou, ainda, a hierarquia dos diferentes dominios, generos, obras ou autores, e 0 pretexto de
uma luta permanente para comestar a existencia, em cada momento, de uma hierarquia legftima: as
lutas que, por exemplo, visam transformar ou derrubar as hierarquias estabelecidas pela legitimar;ao
de urn dominio ou genero ainda ilegitimo - fotografia ou hist6rias em quadrinhos -, pela reabilitar;ao
de autores menos considerados ou desconsiderados, etc., ou, ainda, impor urn novo modo de
apropriaplo, associado a outro modo de aquisir;ao, eis precisamente 0 que faz a legitimidade ao promover
a crenr;a no valor nao deste ou daquele lance, mas do jogo em que ela se produz e e reproduzido 0

valor de todos os lances. Nao seria menos ingenuo tratar as hierarquias que reproduzem em sua
logica propria, ou seja, sob uma forma transfigurada, as relar;6es de ordem entre os grupos, como uma
ordem absoluta e baseada na natureza, embora 0 essencial de sua eficacia simbolica, ou seja, de sua
legitimidade, se deva ao fato de que sao vividas como tais.

99 As maneiras dominantes - pronuncia, "abastanr;a" e "distinr;ao" - tendem a impor-se as proprias
classes dominadas e s6 podem ser desvalorizadas em nome de princfpios totalmente "extra-eulturais",
por exemplo, os valores da virilidade que levam a constituir a modalidade dominante como urn indicio
de disposir;6es efeminadas.

100 A respeito de todos estes pontos e, em particular, sobre a oposir;ao entre a ENA e Polytechnique,
ver P. Bourdieu e M. de Saint-Martin, "Le Patronat", lac. cit.
101 Sabe-se como os membros da c1asse dominante e, especialmente, as frar;6es mais ricas em capital
cultural, desprezam os jogos de erudir;ao difundidos por radio ou televisao que, em seu entender, par
sua semelhanr;a com os questionarios sociol6gieos, sao considerados como negar;6es caricaturais da
relar;ao legftima com a cultura legitima.

102 Nao foi possivel coletar os julgamentos sobre a musica porque - diferentemente da serie de respostas
sobre a pintura que previa urn julgamento intermediario ("Aprecio muito os impressionistas") - a
serie dos julgamentos propostos apresentava uma descontinuidade marcada demais entre a opinHio
tipicamente "media" ("Gosto das valsas de Strauss") e a opiniao chique ("Interessa-me por qualquer
musica de qualidade"), de modo que a escolha do julgamento mais legitimo se impos de modo mais
forte a todos aqueles que entendiam nao mostrar sua satisfar;ao por urn julgamento que, visivelmente,
parecesse demasiado "ingenuo".

103 Indivfduos equivalentes no nivel de instrur;ao escolar (par exemplo, as alunos das Grandes ecoles)
podem estar profundamente separados uns dos outros do ponto de vista da hexis corporal, pronuncia,
maneira de se vestir, relar;ao de familiaridade com a cultura legitima, sem falar do conjunto das
competencias e capacidades especffieas que funcionam como direitos de entrada no universo burgues
- tais como a pritica da danr;a, de esportes raros ou jogos de salao (em particular, 0 bridge) - e que,
atraves dos encontros proporcionados por elas e do capital social acumulado par seu intermedio,
encontram-se, sem duvida, na origem das diferenr;as ulteriores de carreira.

104 d., em particular, E. Demolins, A quoi tient la superiorite des anglo-saxons?, Paris, Firmin-Didot,
1897; I.:Education nouvelle, l'Ecole des Roches, Paris, Firmin-Didot, 1898; I.:Avenir de J'education
nouvelle, Paris, Firmin-Didot, 1899. P. de Coubertin, L:Education en Angleterre, Paris, Hachette, 1888;
I.:Education anglaise en France, Paris, Hachette, 1889.

105 cf. P. Bourdieu e M. de Saint-Martin, "Le Patronat", lac. cit.

106 G. Bachelard, L'Activite rationaliste de la physique contemporaine, Paris, PUP, 2a ed., 1965, p. 60.

107 Tudo leva a erer que a violencia exercida sera tanto maior quanta maior for a distancia das pessoas
entrevistadas acultura legitima - simbolizada, com ou sem razao, pelo entrevistador e por seu questiommo.
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108 Sabe-se que a divisao instaurada no interior da burguesia dos neg6cios, segundo a especie do
capital dominante (econ6mico ou escolar), e confirmada peladivisao segundo a antiguidade na classe.

109 Trata-se de uma das mais tfpicas fantasias de todos os racismos, evocadas por Hoffman na parabola
do "hornem jovem culto", ou seja, urn macaco: tendo sido cdado na casa de urn conselheiro, havia
aprendido a falar, ler, escrever e tocar musica; no entanto, nao conseguia evitar a denuncia de "sua
origem ex6tica" por "alguns pequenos detalhes", tais como os "movimentos interiores" que 0 agitavam
ao ouvir quebrar nozes (Hoffmann, Kreisleiriana, Paris, Gallimard, 1949, p. 150).

Capitulo 2.

I Ao optarmos por fazer incidir a pergunta sobre a totalidade dos consumos materiais ou culturais,
legitimos ou nao, que podem ser objeto de juizos de gosto - cardapio e pintura, vestuario e musica,
cinema e decora<;ao da casa -, pretendiamos precisamente adotar os instrumentos para analisar a
rela<;ao entre as disposi<;6es tratadas, comumente, como esteticas e 0 sistema das disposi<;6es que
constituem 0 habitus.

2 Sera necessario dizer que a consciencia desta questao previa nao e apanagio de grande numero de
soci610gos, sobretudo, entre aqueles cuja ocupa<;ao habitual e a metodologia?

3 A proposito de urn grande numero de objetos tecnicos - a semelhan<;a do que haviamos feito a
prop6sito da fotografia (cf. P. Bourdieu et al., op. cit.) -, seria possivel mostrar, com certeza, 0 seguinte:
salvo 0 que esta implicado nos determinismos negativos, ou seja, os limites, nada pode ser concluido,
praticamente, sobre os usos sociais a partir das propriedades tecnicas dos objetos.

4 Os economistas - que, entre seus emulos, tern atualmente os soci61ogos menos preocupados com 0
sentido da interroga<;ao te6rica e com a aten<;ao acomplexidade do real- tornaram-se mestres da arte
de formalizar uma "experiencia de vida" ou urn inconsciente de classe. E mal podemos resistir ao
prazer perverso de evocar urn estudo recente em que Gary S. Becker - que, alias, ja teve a oportunidade
de situar melhor sua imagina<;ao modelizante - procura analisar 0 paradoxo segundo 0 qual a demanda
de determinados bens aumenta constantemente com a experiencia (G. J. Stigler and G. S. Becker, "De
Gustibus non est disputandum", in American Economic Review, 67, March 1977, p. 76-90). Para
analisar disposi<;6es - tais como a "melomania", tipica das "manias beneficas", e a "toxicomania",
caracteristica das "manias nocivas" -, ele invoca, no primeiro caso, a queda do costo de produ<;ao do
"prazer musical" que resulta do acumulo de capital humano especifico e, no segundo, pelo contnirio,
o aumento do costo de produ<;ao da "euforia" que resulta do enfraquecimento da aptidao para a
euforia. Quod erat demonstrandum.

5 Em rela<;ao a urn OUtro exemplo a proposito deste esquecimento paradoxal, ver P. Bourdieu, Travail
et rravailleurs en Algerie, Paris, Mouton, 1963; e Algerie 60, Paris, Ed. de Minuit, 1978.

6 A classe objetiva nao deve ser confundida com a c1asse mobjJjzada, conjunto de agentes reunidos,
com base na homogeneidade das propriedades objetivadas ou incorporadas que definem a classe
objetiva, tendo em vista a luta destinada a salvaguardar ou modificar a estrutura da distribui<;ao das
propriedades objetivadas.

70 que e bern formulado por Jean Benzecri: "Suponhamos os individuos a PI 11' a P2 12, ••• , a P
n

"Yn ,

cuja descri<;ao individual indica que possuem tres tra<;os (ou caracteres). Ao fazer abstra<;ao dos ultimos
dois elementos de cada descri<;ao, dir-se 8 a que todos estes individuos fazem parte de uma s6 especie
definida pelo tra<;o a e que, em breve, podera ser designada como a especie a; no entanto, mesmo que
este tra<;o permita definir esta especie e reconhecer seus integrantes, e impossivel estuda-la sem levar
em considera<;ao os tra<;os [3 e "Y presentes nesses individuos. Oeste ponto de vista, se atribuirmos a
nota B ao conjunto das modalidades Pque, eventualmente, constitui 0 segundo caractere, e C ao
conjunto das modalidades "Y do caractere tres, 0 estudo da especie a implicara estudar aBC, ou seja,
alem do primeiro tra<;o que e determinado, tudo 0 que possa ser 0 segundo (B) ou 0 terceiro (C); e,
ainda, as associa<;6es possiveis entre estes u.1timos (de tal [3 com "ye nao com i ou i')", J. Benzecri,
"Definition logique et definition statistique: Notes de lecture sur un chapitre de Ernst Cassirer", in
Cahiers de l'analyse des donnees, vol. 1lI, 1978, nO 2, p. 239-242.

8 Conviria examinar em que aspecto a lista dos criterios utilizados pelo analista e tributaria do estado
da Iuta entre os grupos separados por esses criterios ou, mais exatamente, da capacidade mediante a
qual os grupos definidos par esses criterios conseguem fazer-se reconhecer como tais: e provavel que
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haveria menos possibilidades de esquecer que os operarios sem qualificac;ao sao, em grande parte,
mulheres e imigrantes se, no interior da classe openiria, grupos baseados no genera ou na nacionalidade
de origem tivessem sido constituidos como tais. Por outro lado, 0 paralogismo do fator aparente nao
seria tao frequente se, no terreno ciendfico, ele nao Fosse a mera retraduc;ao dos jogos de legitimac;ao
pelos quais os grupos tendem a enfatizar determinada propriedade legitima, principio declarado de
sua constituic;ao, para esconder os fundamentos reais de sua existencia. Eassim que as grupos mais
seletivos - por exempIo, 0 publico de urn concerto ou os alunos de uma Grande ecole - podem mascarar(
se), de algum modo, duplamente 0 verdadeiro prindpio de sua selec;ao: ao renunciar a exibir os
prindpios reais de sua existencia e de sua reproduc;ao, eles se condenam a depositar confianc;a na
eficacia de mecanismos que, destituidos do rigor especifico e sistematico de urn direito explicito de
entrada, sao passiveis de exce;6es - diferentemente dos c1ubes e de todas as "elites" baseadas na
cooptac;ao, eles sao incapazes de controlar 0 conjunto das propriedades dos "escoIhidos", ou seja, a
totalidade da pessoa.

9 as empregados de comercio e de escrit6rio, cUja distribuic;ao segundo 0 sexo, idade e remunerac;ao
epraticamente a mesma, estao separados por importantes diferenc;as no nivel das disposic;6es e praticas.
Assim, os segundos, mais asceticos, que alimentam mais freqiientemente, em relac;ao aos amigos, a
expectativa de que estes sejam conscienciosos ou educados, manifestam com maior freq-uencia 0 desejo
de uma casa iluminada, limpa e asseada, alem de gostarem de BreI, Guetary, Mariano, da Raps6dia
hungara e da Arlesienne, de Rafael, Watteau e Da Vinci. Pelo contrario, mais freqilentemente que os
outros, os primeiros procuram amigos sociaveis, boas-vidas, engrac;ados e distintos, uma casa
confortavel e intima, alem de afirmarem com maior frequencia que gostam de Brassens, Ferre, Franc;oise
Hardy, do CrepuscuJo dos deuses, Quatro esta;6es, Rhapsody in Blue, e de Utrillo ou Van Gogh.

10 De fato, a transformac;ao das possibilidades de acesso e apenas urn aspecto da mudanc;a mais
sistematica que diz respeito, tambem, a propria definic;ao da competencia que, afinal de contas, impede
qualquer comparac;ao entre as gerac;6es (os conflitos desencadeados entre detentores de competencias
com idades e niveis escolares diferentes - 0 antigo breve eIementar contra 0 novo bachelier 
concentram-se, precisamente, na definic;ao da competencia, de modo que a antiga gerac;ao critica a
nova por ser carente em reIac;ao as competencias julgadas elementares e fundamentais na antiga
definic;ao: "eles desconhecem a ortografia", "ja nem sabem sequer contar").

11 A oposic;ao entre Paris e 0 interior deveria ser submetida a uma analise semelhante aquela que foi
aplicada a noc;ao de "nivel de instruc;ao": nas relac;6es em que aparece a variavel "residencia", exprimem
se, alem do efeito de ofena cultural, associado a densidade do capital cultural objetivado, ponanto, as
possibilidades objetivas, assim, oferecidas ao consumo cultural e ao fortalecimento correlato das
aspirac;6es para consumir, todos os efeitos resultantes da distribuic;ao desigual, no espac;o, das
propriedades e dos proprietarios - por exempIo, detentores de urn elevado capital escolar; e, em
particular, 0 efeito de fortalecimento circular exercido por qualquer grupo sobre si mesmo - por exemplo,
se eIe for wIro, no sentido da intensificac;ao da pratica cultural e, caso contrario, no sentido da
indiferenc;a, ate mesmo, da hostilidade, a esta pratica.

12 Para construir as classes e as frac;6es de classe que serviram de base as analises desenvolvidas mais
abaixo, foram levados em considerac;ao, sistematicamente, nao so a profissao e/ou 0 nivel de instruc;ao
- os dois itens que se encontram na origem das CSP [Categorias Socioprofissionais] do INSEE [Institut
national de la statistique et des etudes economiques] -, mas tambem, em cada caso, os indices
disponiveis do volume das diferentes especies de capital, assim como 0 sexo, a idade e a residencia.

13 as principios de divisao logica utilizados para produzir as classes sao, evidentemente, constituidos
de modo bastante desigual, socialmente, em classificac;6es sociais preexistentes: em urn extremo, a
simples existencia do nome de profissao ou de "categoria social", produto da ac;ao classificadora de
uma instancia administrativa - tal como 0 INSEE - ou das transac;6es sociais que, por exemplo,
culminam nas convenc;oes coletivas; e, no outro, os grupos dotados de uma verdadeira identidade
social, alem de instancias permanentes encarregadas de exprimir e defender seus interesses, etc. as
principios secundarios de divisao - (tais como a nacionalidade de origem ou 0 sexo) que, possivelmente,
permanecerao ignorados pela analise habitual, enquanto nao servirem de base para uma forma qualquer
de mobilizafaO - indicam Iinhas potenciais de divisao segundo as quais urn grupo percebido, do ponto
de vista social, como unirario pode vir a cindir-se, de maneira mais ou menos profunda e duradoura.
PeIo fato de que os diferentes fatores que integram 0 sistema das determinac;6es constitutivas da
condic;ao de classe e que podem funcionar como prindpios de divisoes reais entre grupos objetivamente
separados ou atualmente mobilizados possuem pesos funcionais diferentes e, par isso, detem uma
eficacia estruturante desigual, tais prindpios de divisao sao, par sua vez, hierarquizados e os grupos
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mobilizados com base em urn criterio secundario - tal como 0 sexo ou a idade - correm 0 risco de
serem unidos por afinidades e solidariedades menos duradouras e menos profundas que os grupos
mobilizados com base em determinantes fundamentais da condi~ao.

14 Nada e feito - e, ainda menos, a l6gica pratica da coleta ou da an3.lise dos dados, tampouco a
representa~ao da cientificidade com cota~ao nas ciencias sociais - para tomar acessfvel e aceidvel tal
modo de pensamento. Pelo contrario, tudo se orienta para exigir da tecnologia a solu~ao de urn problema
que ela se limita a deslocar: por exemplo, este e 0 caso quando Goldberg, em urn artigo escrito com
real rigor pouco comum neste genero de exerdcio, reeorre a tecnica da "inferencia causal" para testar
diferentes modelos explicativos, gra~as as correla~6es parciais que exprimem as "rela~6es causais"
mais determinantes para urn campo particular, tal como 0 voto - cf. A. S. Goldberg, "Discerning
Causal Pattern among Data on Voting Behavior", in American Political Science Review, 1966, 60, p.
913-922. E, no entanto, talvez, nao seja uma forma de acomodar~se a alguma nostalgia metafisica
quando ha recusa em satisfazer-se com os inumeraveis modelos parciais que foram produzidos, aqui
e la, dominio por dominio, lance por lance, para dar conta das praticas religiosas, escolhas polfticas ou
consumos alimentares, etc. e quando se formula a questao de saber se a atomiza<;ao das teorias
explicativas deve-se a 16gica do que tern de ser explicado ou alogica do modo de explica~ao.

15 Entre 1968 e 1975, as categorias operarias mais qualificadas masculinizaram-se ainda mais depressa
que no passado, enquanto as menos qualificadas, pelo contrario, feminilizaram-se bastante rapidamente:
depois de ter diminuido entre 1962 e 1968, a parcela das mulheres entre os operarios sem qualifica<;ao
e os trabalhadores bra~ais progrediu, de novo, passando de 24% em 1968 para 28% em 1975. cf. L.
Thevenot, "Les categories sociales en 1975. I..:extension du salariat", in Economie et statistique, 91,
jUil-aotit 1977, p. 6.

16 0 fata de que 0 modo de aquisi~ao seja visivel, particularmente, em alguns terrenos e situa<;6es e
urna manifesta<;ao particular deste efeito - por exemplo, discordancia entre 0 modo de aquisi<;ao
escolar e as situa~6es "mundanas".

17 A orienta~ao destas rrajetorias "desvianres" nao e deixada, de modo algum, ao acaso: por exemplo,
tudo parece indicar que, em caso de declfnio, os indivfduos oriundos das profiss6es liberais deslocam
se no sentido descendente, de preferencia, para as novas frac;:6es das classes medias, enquanto os
filhos de professores empreendem a marcha descendente, com maior freqliencia, para a pequena
burguesia estabelecida.

18 Este efeito e, em si mesmo, uma dimensao essencial do efeito de inculca<;ao pelo fato de que 0

sentido da trajet6ria paterna contribui para modelar a experiencia originaria da inser<;ao dinamica no
universo social.

19 Convem abster-se de pensar os grupos em ascensao par simples simerria: alem de ser, para estes
gropos, uma prote~ao e urn insrrumento de defesa contra a explora~ao - e tanto mais impartantes
quanto maior for a domina<;ao suportada -, 0 diploma tern sempre a tendencia para funcionar, ate
mesmo, neste caso, como urn insrrumento de distin~ao e de legitima~ao.

20 Conviria farmular-se a questao de saber se os efeitos sociais exercidos peIo declfnio individual sao
semelhantes aos que decorrem do declinio coletivo. Pode-se supor que a permissao ou a facilita~ao as
rear;6es coletivas - tais como 0 movimento de Poujade* - sao bern mais garantidas pelo segundo do
que pelo primeiro.

21 Eevidente que nao se trata de excluir 0 uso de indicadores que permitam acumular 0 essencial da
informa<;ao circunscrita por urn conjunto de fatares, tais como 0 indicador de estatuto sociocultural,
construido por Ludovic Lebart e Nicole Tabard para "resumir" a infarma~ao fornecida sobre cada famflia
pela profissao dos ascendentes paternos e maternos, a profissao, a idade do termino dos estudos e 0 nivel
de instru<;ao dos dois conjuges. Ocorre que, segundo observa~ao apropriada destes autores, s6 e possivel
reconhecer urn "poder explicativo" a esta variavel sinteticacom a condi~ao de entender 0 termo "explicativo"
no sentido estritamente estatfstico - c( L. Lebart, A. Marineau e N. Tabard, Techniques de la descritpion
statistique, Paris, Dunod, 1977, p. 221: longe de fazer avan~ar a pesquisa, a utiliza~ao ingenua de tais
indices teria 0 efeito de excluir a questao da configurac;:ao particular das variaveis, operante em cada caso.

* Movimento de desobediencia civil instigado por Pierre Poujade, Iivreiro no interior da Franc;:a; em
1953, ele havia fundado a UDCA [Uniao de Defesa dos Comerciantes e Artesaos] para combater a
fiscalizac;:ao corrupta e a voracidade tributaria. 0 sucesso do projeto fez eleger, em janeiro de 1956,
11 % daAssembIeia Nacional Francesa (52 deputados) com 0 slogan "Sortez les sortants", cuja tradu~ao

livre seria "nao reelejam a corja que apoiou 0 governo". (N.T.)
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22 Par nao operar esta dupla rela<;ao de cada fator explicativo, 0 pesquisador expoe-se a toda especie de
erros, cujo princfpio consiste no fato de ignorar que 0 "agente", no fator considerado, depende do
sistema em que esta inserido e das condir;6es em que "age"; ou, mais simplesmente, de omitir de formulae
a propria questao do verdadeiro principio da eficicia da ''variavel independente", procedendo como se
nao tivesse de ser expJicada a relar;ao constatada entre 0 fator designado por aquila que, freqlientemente,
e apenas urn indicador (por exemplo, 0 nivel de instru<;ao) e determinada pritica - por exemplo, a taxa
de respostas as quest6es de politica ou, em uma ordem completamente diferente, a aptidao para adotar
a disposi<;ao estetica, a freqliencia dos museus ou 0 conhecimento do nome dos musicos, etc.

13 Para nao complicar exageradamente a analise do que constitui 0 objeto central deste trabalho,
deixamos para outro livro, dedicado as classes sociais, a apresenta<;ao dos principios fundamentais
desta constru<;ao, ou seja, a teoria das especies do capital, de suas propriedades especificas e das leis
que orientam as convers6es entre esses diferentes estados da energia social, que e, inseparavelmente,
uma teoria das classes e das fra<;6es de classe definidas pela posse de urn capital com determinado
volume e estrutura.

24 As diferen<;as sao mais nitidas e, de qualquer modo, mais visiveis em materia de instru<;ao que em
materia de remunera<;6es porque a informa<;ao sobre a renda (baseada na declara<;ao de impostos) e
muito menos segura que a informa<;ao sobre os diplomas, sobretudo, em rela<;ao aos empresarios da
industria e do cornercio (que, na pesquisa CESP [Centre d'etude des supports de publicitel - cf. Ee.,
V - tinham, em companhia dos medicos, as mais elevadas taxas de nao-resposta as quest6es sobre a
renda), aos artesaos, pequenos comerciantes e produtores rurais.

25 Entre as dificuldades a serem identificadas, de maneira unitaria e sistematica, por este modelo, a
mais visivel e a observa<;ao, feita muitas vezes tambem por outros (por exemplo, F.C., VII), segundo a
qual as hierarquias constatadas, tanto no amago da classe dominante, entre os quadros superiores,
por urn lado, e, por outro, os empresarios da industria e do comercio, quanto no seio das classes
medias, entre os quadros medios e os artesaos ou os comerciantes, variavam segundo as priticas au
os bens considerados - a que parecia fornecer urn argumento a critica relativista das classes sociais
enquanto nao fosse percebida a rela<;ao entre a natureza de tais praticas ou bens - par exemplo, por
urn lado, a freqliencia do teatro e, por outro, a posse de urn televisor em cores - e as caracteristicas do
capital dos grupos correspondentes.

26 Os industriais que - raros nas pesquisas com base em amostra representativa - estao agrupados
com os comerciantes, declaram remunera<;6es nitidamente superiores a estes ultimos (33,6% declaram
receber uma remunera<;ao superior a 100.000 F contra 14,5% apenas dos comerciames). Aqueles que
sao inclufdos nesta categoria pela pesquisa do INSEE (F.e., I) encontram-se muito mais pr6ximos da
nova burguesia que os comerciantes: com muito mais freqliencia, declaram salarios, vencimentos,
alem de a<;6es da Boisa de Valores, e, menos freqiientemente, lucros industriais, comerciais ou nao
comerciais.

27 Para as classes populares, fortemente hierarquizadas segundo 0 volume global do capital, os dados
disponiveis nao permitem apreender as diferenc;:as na segunda dimensao: apesar disso, a origem de
diferen<;as tanto no estilo de vida quanto nas opini6es religiosas ou poHticas encomra-se, sem duvida,
nas diferen<;as que separam, por exemplo, os operarios sem qualifica<;ao de origem rural de uma
fabrica do interior, nao diplomados, vivendo no campo em uma propriedade rural herdada, e as operarios
com qualifica<;ao de uma empresa da regiao parisiense, pertencentes a classe operaria desde varias
gera<;6es e dotados de uma especialidade ou de certificados tecnicos.

28 A categoria dos servic;:os medico-sociais caracteriza-se pelo fato de acolher homens oriundos,
majoritariamente, das classes populares, alem de mulheres que, em grande parte (25%), sao originarias
das classes superiores - cf. os dois histogramas.

29 Para restituir, tao completamente quanto possivel, as condic;5es sociais de produc;:ao do habitus,
convem considerar, igualmente, a trajet6ria social da classe e da frac;:ao de classe de filia<;ao que,
atraves do sentido provavel do fururo coletivo, comanda as disposi<;5es progressivas ou regressivas
em rela<;ao ao futuro, assim como a evolu<;ao, em varias gera<;5es, do patrimonio das duas linhagens
que, perpetuando-se no habitus, introduz divis6es no interior de grupos tao homogeneos quamo as
fra<;6es. Para dar uma ideia da diversidade dos casos, bastara indicar que uma trajet6ria social representa
a combina(:ao da evoluc;:ao, no decorrer da vida do ego, do volume de seu capital que pode ser descrito,
de modo bastanre grosseiro, como crescente, decrescente ou estacionario, do volume de cada uma das
especies - tributarias das mesmas distin<;6es - portamo, da estrutura do capital (urn volume global
constante pode dissimular uma transforma<;ao da estrutura) e, do mesmo modo, do volume e da
estrutura dos patrimonios paternos e maternos, alem de seus respectivos pesos sob suas diferentes
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especies - por exemplo, dessimetria em favor do pai no tocante ao capital econ6mico e em favor da
mae relativamente ao capital cultural, ou 0 inverso, ou equivalencia -, portanto, do volume e da
estrutura do capital dos avos paterno e materno.

30 Seria necessario repertoriar todas as propriedades culturais que advem dos individuos pelo fato de
sua posi~ao no espa~o geogdfico e, entre outros aspectos, por intermedio da qualidade dos contatos
sociais - as "freqUenta~6es" -, facilitados pela proximidade espacial; uma das mais marcantes e, sem
qualquer duvida, a pronuncia que, da maneira mais infalivel, designa uma origem mais ou menos
estigmatizada ou valorizada.

31 Alem de constituir uma das manifesta~6esde sua posi~ao no espa~o social, a distribui~ao de uma
classe ou de uma fra~ao de classe no espa~o geognlfico socialmeme hierarquizado - e, em particular,
sua distancia em rela1;ao aos "centros" econ6micos e sociais - e sempre, praticamente, uma manifesta~ao

de suas hierarquias imernas. Assim, por exemplo, a possibilidade de estabelecer - pela analise
secundciria da pesquisa sobre os lazeres empreendida pelo INSEE, em 1967 - que, em todas as categorias
socioprofissionais, a pratica cultural cresce quando aumenta 0 porte da aglomera~ao (bom indicador
da oferta cultural), deve-se, sem duvida, em parte, ao fato de que a homogeneidade aparente das
categorias utilizadas dissimula diferen~as, no proprio amago das categorias, segundo 0 porte da
aglomeral;ao, em particular, no tocante ao capital cultural possuido.

32 Tendo tido 0 merito de perceber 0 problema das discordancias entre as diferentes especies de capital,
alem de ter designado alguns dos mais bem dissimulados efeitos que elas podem exercer - em particular,
a propensao para 0 "liberalismo" associada a uma elevada "descristaliza~ao"do estatuto -, Gerhard
Lenski privou-se, sem duvida, a tirar todas as conseqUencias de sua imui~ao ao submeter-se ao ritual
positivista da constru~aode urn Indice. d. G. Lenski, "Status Crystallisation: A Non-vertical Dimension
of Social Status", in American Sociological Review, 19, 1954, p. 405-413.

33 Aos efeitos da concorrencia entre os grupos que lutam pela reclassifica~aoe contra a desclassifica~ao

que se organiza em tomo do diploma - e, de modo mais geral, em torno de qualquer especie de
diplomas pelos quais os grupos constituem e afirmam sua raridade em rela~ao aos outros gropos -,
convem acrescentar urn fator de infla~ao que pode ser chamado estrutural. 0 aumento generalizado
da escolariza~aoexerceu 0 efeito de aumentar a massa do capital cultural que, em cada momento,
existe em estado incorporado de modo que, sabendo que 0 sucesso da a~ao escolar e a durabilidade de
seus efeitos dependem da importancia do capital cultural diretamente transmitido pelas familias,
pode-se supor que - no caso em que todas as outras variaveis sejam semelhantes - 0 rendimento da
a~ao escolar tende a aumentar continuamente. Em poucas palavras, aumenta 0 rendimento do mesmo
investimento escolar, 0 que contribui, sem duvida, para produzir urn efeito inflacionista: as diplomas
tornam-se acessfveis a urn numero maior de pessoas.

34 d. C. Delcourt, "Les jeunes dans la vie active", in Economie ec scaciscique, n° 18, dec. 1970, p. 3-15.

35 0 estudo da evolw;:ao das demandas e ofertas de emprego permite ter uma ideia, sem duvida,
totalmente parcial e imperfeita, da defasagem entre as aspira~6es dos agentes e os empregos que lhes
sao, efetivamente, propostos: assim, observa-se que, de setembro de 1958 a setembro de 1967, 0

numero dos que procuravam emprego com idade inferior a 18 anos tinha praticamente triplicado,
enquanto 0 numero de ofertas de emprego havia permanecido estacionario. A defasagem e
particularmente importante no que diz respeito aos empregos de escrit6rio e similares, ou seja, os
mais procurados: as demandas relativas aos empregos de escritorio representam 30,2% do conjunto
das demandas, enquanto as ofertas correspondentes representam apenas 3,3% do total das ofertas.
Segundo parece, a preocupa~ao da maior parte dos jovens que procuram emprego enao s6 obter urn
emprego correspondente a sua qualifica~ao, mas tambem conseguir urn salario conforme a suas
aspira~6es: 44% recusariam urn emprego nao correspondente a sua qualifica~ao, enquanto 35%
rejeitariam receber urn salario inferior ao que julgavam ter direito (d. M. Mangenot, N. Alise, E
Remoussin, Les]eunes face al'emploi, Paris, Ed. Universitaires, 1972, p. 230).

36 Contra a representa~ao realista e fixista que esta implicada em algumas tradi~6es da sociologia do
trabalho, convern lembrar que 0 cargo e irredutfvel tanto ao cargo te6rico, ou seja, a atividade tal
como ela pode ser descrita nos regularnentos, circulares e organograrnas, quanto ao cargo real, isto e,
segundo sua descri~ao pela observa~ao da atividade real daquele que 0 ocupa, assim como arela~ao

entre os dois. De fato, tanto em sua defini~ao teorica quanto em sua realidade pratica, os cargos
constituern 0 pretexto de lutas permanentes que podem opor seus ocupantes aos superiores ou
subordinados, ou aos ocupantes de cargos vizinhos e concorrentes ou, ainda, entre eles (por exernplo,
os antigos e os recem-chegados, os diplomados e os nao-diplomados, etc.). Os pretendentes ou os
ocupantes de urn cargo podem ter interesse em redefinir, de fato e/ou de direito, 0 cargo de tal modo
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que este so possa ser ocupado por detentores de propriedades identicas as deles - d. as lutas no
amago da classe dominante entre ex-estudantes da ENA e da X [Ecole polytechnique] ou, nas classes
medias, entre enfermeiras de diferentes gera~6es.

37 Essas novas estrategias vern ao encontro ou substituem estrategias ja testadas, tais como a outorga de
uma ajuda financeira direta, especie de heran~aantecipada, ou a reconversao do capital social da familia
em urn rico casamento ou, ainda, a orienta~ao para mercados menos tensos em que a rentabilidade do
capital econ6mico, cultural ou social e mais elevada - por exemplo, outrora, as col6nias ou determinadas
institui~6es prestigiosas ou, pelo menos, honrosas, tais como as for~as armadas ou a igreja, cujo acesso
nao estava subordinado nem aposse de capital econ6mico, tarnpouco aposse de capital cultural.

38 Enotavel que, no proprio momento em que a divisao em dois ramos de ensino - com todo 0 rigor,
sempre hOllve tres com 0 primario superior e, sobretudo, 0 conjunto das forma~6es e dos concursos
internos oferecidos por todas as grandes administra~6es - tendia a desaparecer para reconstituir-se
em outro nivel, Baudelot e Establet, como observadores experientes, descobriram essa oposi~ao, cuja
existencia nunca chegou a ser contestada pelo fato de constituir a manifesta~ao mais evidente dos
mecanismos escolares de reprodu~ao.

39 M. Griff, "Les conflits interieurs de I'artiste dans une societe de masse", in Diogene, nO 46, 1964, p.
61-94. No mesmo artigo de Mason Griff, sera possivel encontrar uma descri~ao bastante precisa dos
procedimentos que os publicitarios, "artistas comerciais", imp6em a seus aprendizes, muitas vezes,
artistas em pensamento, para determinar 0 desinvestimento - "fazer as compras", etc. - e 0

reinvestimento em urn campo inferior.

40 Eassim que uma parte dos excedentes do sistema de ensino acaba sendo utilizada na gestao dos
problemas e conflitos sociais engendrados pela "superprodu~ao" escolar e pelas novas "demandas"
que ela engendrou - por exemplo, a "necessidade" de educa~ao permanente, etc.

41 L. Stone, "The Inflation of Honours, 1558-1641", in Past and Present, 14, 1958, p. 45-70.

42 Seria necessario analisar todas as conseqtiencias sociais do atraso coletivo e individual: 0 efeito do
acesso tardio (por oposi~ao a precoce) nao se limita a reduzir 0 tempo de utj}jz<l(ao, mas implica uma
rela~ao menos familiar e menos "natural" com a pnitica ou 0 bern considerado (0 que pode acarretar
conseqiiencias tecnicas - no caso de urn automovel- ou simbolicas, ao tratar-se de urn bem cultural);
alem disso, esse atraso pode representar 0 equivalente dissimulado da pura e simples priva~ao quando
o valor do bern ou da pratica refere-se mais a sell poder distintivo (associado, evidentemente, a
apropria~ao privilegiada ou exclusiva - "exclusividade" - ou prioritaria, no caso de "estreias" do que
as satisfac;:6es imrinsecas que ele proporciona. (as vendedores de servi~osou bens, imeressados pelos
efeitos de alodoxia, tiram 0 maior partido possivel dessas defasagens; assim, oferecern, par exemplo,
a contratempo - viagens organizadas fora da estac;:ao - ou retardatariamente - roupas ou praticas fora
de moda -, determinados bens que so adquirem seu pleno valor em seu tempo ou sua hora).

43 a limite desses processos de a~ao artistica e constituido pelos processos de panico ou debandada
em que cada agente contribui para a ocorrencia do que ele teme ao executar ac;:6es determinadas pelo
efeito receado (eis 0 que se passa no panico financeiro): em todos esses casos, a a~ao coletiva, simples
soma estadstica de ac;:6es individuais nao coordenadas, culmina em urn resultado coletivo irredutlvel
ou antin6mico aos interesses coletivos e, ate mesmo, aos interesses particulares perseguidos pelas
a~6es individuais - eis 0 que e bastante visivel quando 0 efeito de desmoralizac;:ao exercido por uma
representac;:ao pessimista do futuro relativamente a classe contribui para 0 decHnio da classe que 0

determina, de tal modo que os membros da classe em declinio contribuem com urn grande numero de
suas condutas para 0 declinio coletivo, a semelhan~a dos artesaos que impelem os filhos a continuar
os estudos e, ao mesmo tempo, criticam 0 sistema escolar por desviar os jovens do oficio.

41 d. L. Stone, "Theories of Revolution", in World Politics, 18 (2), jan. 1966.

Capitulo 3.

1 a mesmo e dizer que a relac;:ao entre as condic;:6es de existencia e as praticas ou 0 sentido das pniticas
nao deve ser compreendida pela logica nem do mecanismo, nem da consciencia.

2 a observador que divide uma populac;:ao em classes realiza uma operac;:ao que tern seu equivaleme
na pratica social. Se ele 0 ignora, alem de ficar exposto a fornecer, para uma classificac;:ao cientifica,
uma forma mais ou menos modificada de uma classificac;:ao indigena - alias, essa e a caracteristica de
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numerosas "tipologias" -, e incapaz de elevar ao nivel da consciencia a verdade de suas opera~6esde
classifica~ao que, sendo semelhantes, neste aspecto, as do conhecimento indigena, sup6em 0

estabelecimento de rela~6ese compara~6es e que, embora deem a impressao de se situarem no terreno
da fisica social, produzem e interpretam, de fato, distin~6es significantes, em poucas palavras, situam
se na ordem do simb6lico.

30 verdadeiro pastiche, cujo exemplo e 0 proprio Proust, reproduz nao os tra~os mais marcantes de urn
estilo - amaneira da par6dia ou da caricatura -, mas 0 habitus, ou seja, 0 que Jacques Riviere designa
por "foeo da atividade mental", em que se engendra 0 discurso original: "Divertimo-nos ao ver cada
escritor 'voltar' par inteiro e refazer, em eontata com urn acontecimento que nao chegou a conhecer, os
mesmos gestos pelos quais ele reagia, exatamente, sobre aqueles que Ihe trazem a vida. 0 foco de sua
atividade mental e reencontrado, a lampada volta a acender-se em seu cerebro", J. Riviere, in M. Proust
e J. Riviere, Correspondance, 1914-1922, Paris, Gallimard, 1976, Appendice B, p. 326.

4 Contra 0 atomismo de uma psieologia social que, ao destruir a unidade da pnitica, estabelece "leis"
parciais que pretendem justificar produtos, au seja, 0 opus operatum, visa-se estabelecer, assim, as
leis gerais que repraduzem as leis de produ~ao, 0 modus operandi.

5 De tal modo que as lacunas podem transformar~seem recusa desdenhosa e as confus6es em distra~6es.

Os burgueses distinguem-se, especialmente, par sua aptidao em controlar a situa~ao de pesquisa 
que deveria ser levada em considera~ao por qualquer analise de resultados. 0 contrale da relalYao
social em que funciona a cultura lhes e fornecido, sobretudo, pela aptidao, distribuida de uma forma
bastante desigual, em adotar a relalYao com a linguagem que, em todas as situa~6es - por exemplo,
tagarelagem sobre 0 cinema ou as viagens - e designada por "conversa~aomundana" e que supce uma
arte de tratar por alto, escapulir-se, dissimular, servindo-se profusamente de todas as redundancias,
de todos os termos de encher e de todas as precaulYces sintaxicas identificadas pelos lingilistas como
caractedsticas da Iinguagem burguesa.

6 A teoria economica - que trata os agentes economicos como atares imermutaveis - omite,
paradoxalmente, levar em consideralYao as condi~6es economicas de possibilidade das disposi~ces

economicas e, por conseguinte, abstem-se de justificar realmente os sistemas de preferencias que
definem utilidades subjetivas incomparaveis e independentes.

7 A etica que pretende impor os prindpios de urn ethos- ou seja, as escolhas forlYadas de uma condi~ao

- como norma universal e ainda uma forma, mais sutil, de sucumbir ao arnor fad, de contentar-se com
o que se e e se tern. Tal e 0 fundamento da antinomia sentida entre a etica e a inten~ao revolucionaria.

80 termo "burgues" eutilizado, aqui, como a abreviatura da expressao "fra~cesdominantes da classe
dominante", enquanto 0 termo "intelectual" funciona, do mesmo modo, para designar "fra~6es

dominadas da c1asse dominante".

9 F. Nietzsche, Der Wille zur Macht, Stuttgart, Alfred Kroner Verlag, 1964, Afor. 943, p. 630.

10 A banana e a -(mica fruta cujo consumo pelos operarios e assalariados agricolas - anualmente, por
pessoa, 23,36 Fe 25,20 F respectivamente - esuperior ao de todas as outras classes e, em particular,
ao dos quadros superiores (19,15 F) que, por sua vez, ocupam 0 primeiro lugar no consumo de maras
(31,60 F contra 21,00 F em rela~ao aos operarios), enquanto as frutas mais caras e ricas (isto e,
dispendiosas e, ao mesmo tempo, ricas em calorias) - tais como uvas, pessegos, nozes e ave1as - sao
consumidas, principalmente, pelos membros das profiss6es Iiberais, pelos industriais e pelos grandes
comerciantes (29,04 F; 19,09 Fe 17,33 F contra 6, 74 F; 11,78 Fe 4,90 F entre os operarios).

J 1 Todo este paragrafo tern por base uma analise secundaria das tabelas da pesquisa do INSEE sobre 0

consumo dos domidlios em 1972, referente a 39 itens, segundo a categoria socioprofissional.

12 Em vez de gostos de liberdade, falar-se-a, de preferencia, em gostos de luxo para evitar que se possa
esquecer que os gostos de liberdade sao tambem 0 produto de uma necessidade social que se define
pelas "facilidades", ou seja, pela distancia da necessidade, que ela oferece.

13 N. Tabard, Besoins et aspirations des familles et des jeunes, CREDOC [Centre de Recherche pour
I'Etude et I'Observation des Conditions de Vie] e CNAF [Caisse Nationale d'AlJocations Familiales],
s.d., p. 153.

14 J. W Thibaut and A. W. Riecken, "Some Determinants and Consequences of the Perception of
Social Psychology", in Journal ofPersonality, 1956, vol. 24, p. 113-133.

15 Bastara apresentar urn belo exemplo, pedido de emprestimo a Bohm-Bawerk, dessas falsas analises
de essencia: "Precisamos considerar agora urn segundo fenomeno da experiencia humana - urn que e
pesadamente carregado de consequencia. Trata-se do fato de que nos sentimos menos preocupados
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com relac;:ao a sensac;:6es futuras de alegria e tristeza porque etas residem no futuro, e a diminuic;:ao de
nossa preocupac;:ao eproporcional adistancia daquele futuro. Conseqiientememe, atribuimos a bens
que se destinam a servir a fins futuros urn valor que nao alcaol;a a verdadeira intensidade de sua
[utura utilidade marginal. Nos sistematicamente subestimamos nossos desejos futums e tambem as
meios que servem para satisfaze~Jos", E. B6hm-Bawerk, Capital and Interest, vol. 2, South Holland, IL
1959, p. 268 (citado par G.]. Stigler e G. S. Becker, loc. cit.).

16 Pode-se supor que a relac;:ao profunda com 0 futuro (e, tambem, com sua propria pessoa - aqual e
atribuida tanto mais valor, quanta mais elevada e sua posic;:ao oa hierarquia social) exprime-se pelo
fato de que a parcela daqueles que afirmam que, "apos a morte, existe uma nova vida" e mais baixa
entre os operarios (15% comra 18% entre os artesaos e comerciantes ou as empregados e quadros
medios, enquamo atinge 32% entre os quadros superiores). d. SOFRES e Antenne 2 (canal de TV),
Les Fran~ais et 1a mort, oct. 1977.

17 E{!til indicar que esta arte que possui seus virtuosos, os animadores reconhecidos, pode soc;obrar
na caricatura das brincadeiras e das afirmac;oes que terao a aparencia de estereotipos, estupidos ou
grosseiros, segundo as proprios criterios do gOSto popular.

18 No seio das classes medias, as oposic;oes sao muito menos nitidas, embora seja possivel encontrar
diferenc;as homologas entre as professores primarios e as empregados de escritorio, par urn lado, e,
por outro, as pequenos comerciantes.

19 A preferencia pelos restaurantes que apresentam uma culinaria estrangeira - italiana, chinesa,
japonesa e, em menor grau, russa - cresce amedida que se sobe na hierarquia social; a excec;ao fica por
coma dos restaurantes espanhois - sem duvida, associados a uma forma de turismo mais popular e
cuja escolha e cada vez mais freqiiente amedida que se desce na hierarquia social - e norte~africanos

que sao preferidos pelos quadros medios (EC., XXXIV).

20 Os pequenos empresarios da industria e do comercio - encarnac;ao do "merceeiro", tradicionalmente,
abominado pelos artistas - afirmam, com maior freqtiencia (60%), calc;ar pamufas, todos os dias,
antes do jantar, enquanto os membros das profissoes liberais e os quadros superiores sao os mais
propensos a rejeitar este simbolo pequeno-burgues (35% negam absolutamente tal pratica). Par sua
vez, 0 consumo particularmente elevado de pantufas por parte de operarias e camponesas da
testemunho, sem duvida, de sua relac;ao com 0 corpo, a higiene pessoal e a cosmetica, decorrente do
retraimento na casa e na vida domestica - sabe-se, por exemplo, que as mulheres de artesaos au de
comerciames e de operarios sao mais impelidas a dizer que, na escolha do vestuario, elas se orientam,
sobretudo, pela preocupac;ao de agradar ao marido.

21 Bis porque, alem da posic;ao atual, a corpo designa a trajet6ria.

22 0 mesmo e dizer que as taxinomias aplicadas ao corpo percebido (gordo/magro, forte/fraco, alto/
baixo, etc.) sao, como sempre, arbitrarias - a ideia de beleza feminina pode ser associada, em contextos
econdmicos e sociais diferemes, agordura au amagreza - e, ao mesmo tempo, necessarias, ou seja,
baseadas na razao especffica de determinada ardem socia1.

23 Do mesmo modo, seria possive! opor a tigela - que, por comportar urn maior volume de liquido de
uma so vez, deve ser segurada com duas maos e pela qual se bebe sem qualquer cerim6nia - axicara,
wjo conteudo e reduzido para dar a ocasiao de voltar a servir-se - "aceita mais urn pouco de cafe?" -, e
segurada com dois dedos e bebe~se com a ponta dos libios (Os jogos da distinc;ao e dos "retornos"
fazem com que a "tigela-em-madeira" se tenha tornado urn dos sfmbolos da amicultura).

24 Introduzir formas e tambem a maneira de denegar a verdade do mundo social e das relac;6es sociais.
Do mesmo modo que recusamos 0 "funcionalismo" popular em materia de alimentac;ao, assim tambem
recusamos a visao realista que leva as classes populares a aceitar os interdimbios sociais como tais 
e a dizer, por exemplo, a proposi(Q de alguem que fez uma gentileza ou prestou urn servic;o: "ela sabe
perfeitamente que hei de retribuir-Ihe" -, sem que tal afirmac;ao tenha algo de descorteS ou
decepcionante. Exc1uindo a confissao de calculisma que plana sobre as relac;oes sociais, pretende~se
considerar os presentes recebidos ou ofertados apenas como testemunhos "pmos" de amizade, respeito
e afeic;ao, assirn como rnanifestac;6es nao menos "puras" de generosidade e de valor moral.

2S Ao longo desta analise, convern considerar 0 conjunto das tendencias convergemes rnais que a
importancia das distancias que, em todo caso, sao minimizadas pelo fato de que a classe dominame
esta dividida em frac;6es, cujos gostos, sobretudo. em materia alimentar. variam em sentido oposto.

26 Fazem excec;ao para 0 peixe, cuja preferencia e cada vez maior amedida que se sobe na hierarquia
social; neste caso, a diferenc;a e particularmente marcante em relac;ao ao linguado e ao salmao, peixes
associados aideia de luxe, enquanto erelativamente reduzida para a pescada e os peixes de agua doce.
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27 Eis 0 que e verdadeiro para os homens. No entanto, para as mulheres, a oposi~ao assume uma forma
completamente diferente pelo fato de que a divisao do trabalho entre os sexos reveste formas bastante
diferentes nas fra~6es dominadas (em que ela esta reduzida ao minimo) e nas fra~6es dominantes (em
que a mulher pode ser reenviada, por sua exclusao das responsabilidades econ6micas, ao papel atribuido
a jovens e "artistas": econhecido 0 pape! de intermediario que, entre 0 mundo da arte e 0 mundo dos
negocios, continua sendo desempenhado pelas mulheres da burguesia ou da aristocracia- e seus saI6es).

28 W. D. Dannenmaier and E]. Thumin, ''Authority Status as Factor in Perceptual Distorsion of Size",
in journal ofSocial Psychology, 63,1964, p. 361-365.

29 cf.]. Defrance, "Esquisse d' une histoire sociale de la gymnastique (1760-1870)", in Actes de 1a
recherche en sciences sociales, 6 dec. 1976, p. 22-47.

30 A rela~ao entre os diferentes espones e a idade e mais complexa ja que, por intermedio da intensidade
do esfor~o fisico exigido e da disposi~aoem rela~ao a esse dispendio que euma dimensao do ethos de
classe, ela se define apenas na rela~ao entre urn esporte e uma classe: entre as propriedades dos
esportes "populares", a mais importante e0 fata de que eles sejam tacitamente associados ajuventude
- espontanea e implicitamente creditada de uma especie de permissao provisoria que se exprime,
entre outras coisas, pelo desperdicio de urn excesso de energia ffsica (e sexual) - e abandonados bern
cedo (quase sempre, no momento da entrada na vida adulta, marcada pelo casamento); pelo cantrario,
os esportes "burgueses", praticados principalmente por suas fun~6es de manuten~ao ffsica e pelo
ganho social que eles proporcionam, tern em comum 0 fato de recuarem a idade limite de pnitica para
muito alem da juventude e, talvez, tanto mais longe quanto maior for seu prestfgio (como 0 golfe).

31 As disposi~6es que os praticantes oriundos das classes populares ou das camadas inferiores das
classes medias introduzem no exerdcio dos esportes coletivos - e, em particular, a esperan~a de
sairem, por milagre, da c!asse - estao em harmonia com as exigencias da racionaliza~aodo treino e da
pnitica.

32 Nestas materias, tambern, existe uma hierarquia das legitimidades que define a valor suscetivel de
ser reconhecido aos diferentes esportes na conversa~aoburguesa; tal aspecto e ilustrado muitissimo
bern pelo cotidiano parisiense Le Mende que dedica ao tenis e ao rugbi - e, secundariamente, ao
atletismo - verdadeiros artigos "criticos", muitas vezes, assinados por nomes conhecidos, ao passo
que reserva urn tratamento muito mais distante e impessoal ao futebol e ao ciclismo.

33 Sabe-se que, inversamente apratica do truco (e, ainda mais, da manilha), a pnitica do bridge cresce
amedida que se sobe oa hierarquia social, culminando nas profiss6es Iiberais (IFOP, 1948). Do mesmo
modo, entre os estudantes das grandes ecoles, a pratica do bridge e, sobretudo, a pratica intensiva
(com torneio), varia muito fortemente segundo a origem social. A pratica (declarada) do xadrez esta,
segundo parece, menos associada - do que a pratica do bridge - a tradi~6es sociais e a busca do
acumulo do capital social; pelo contrario, esta mais estreitamente dependente do capital culturaL Eis
o que explicaria seu crescimenta quando se sobe na hierarquia social, mas sobretudo para 0 setor do
espa~o definido por urn elevado capital cultural (Poe. VII).

34 M. Proust, A la recherche du temps perdu, Paris, Gallimard, coL La Pleiade, 1954, t. III, p. 377.

35 Outro tra~o distinrivo que condensa a oposi~ao entre duas rela~6es com 0 carpo e com a vida de
rela~6es: dois ter~os (59,8%) dos professores afirmam que nunca dan~aram, ao passo que os membros
das profiss6es liberais praticam freqGentememe a dan~a - somente 18%, ou seja, a taxa mais baixa de
wda a popula~ao, afirmam que nunca dan~aram (Ee., IV).

36 Mais da metade dos socios do clube de golfe de Saint-Nom-la~Breteche sao banqueiros, industriais,
homens de negocios, administradores de empresas; 26% sao diretores de empresas, quadros e
eogenheiros; e 16% sao membros das profissoes liberais.

37 A melhor confirma~ao da existencia, em todas as coisas, de uma legitimidade e de uma defini~aoda
pnitica legitima e, sem duvida, a certeza inconsciente, embora socialmente corroborada, com a qual os
novos taste-makers avaliam todas as praticas pela bhola de seu born gosto, constituido como norma do
futuro (por oposi~ao a tudo 0 que earcaico, velho, dgido, superado). A ingenuidade de alguns comentarios,
acompanhados pelas estatfsticas de consumo que eles produzem por necessidade do marketing, denuncia,
por exemplo, 0 seguinre: eles classificam todos os consumos alimentares em fun~aode sua distancia ao
ideal anglo-saxao do breakfast com avos e toucinho au do lunch leve regado com agua mineral, assim
como outros determinam 0 que e in em materia de politica ou 0 ultimo must da moda filos6fica em
fun~ao do que se faz (au nao se faz) em Harvard, Princeton ou Palo Alto.

38 Teria sido possivel evocar, tambem, a analise das rela~6es entre 0 campo literario, como campo de
produ~ao de urn universe de possibilidades lingGisticas, e os habitus de classe (cf. P. Bourdieu, com L.
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Boltanski, "Le fetichisme de la langue", in Acres de la recherche en sciences sociales, 4,1975, p. 2-33
e P. Bourdieu, "I..:economie des echanges linguistiques", in Langue franr;:aise, 34, mai 1977, p. 17-34);
ou, ainda, as rela~6es, evocadas mais adiante, entre 0 espa~o dos jornais e dos semanarios ou 0 espa~o

dos partidos politicos, por urn lado, e, por outro, as expectativas das diferemes classes sociais.

39 Conviria que a no~ao abstrata de mercado de rrabalho fosse submetida a uma critica anaIoga,
descrevendo os invariames e, ao mesmo tempo, as varia~6es da rela~ao entre 0 detentor dos meios de
produ~ao - portanto, dos postos de trabalho - e 0 vendedor da for~a de trabalho, segundo as rela~6es

de for~a entre as duas partes que, entre outras coisas, dependem da raridade do cargo e das vantagens
materiais e simbolicas que ele proporciona, da raridade da fon;:a de trabalho oferecida ou dos diplomas
que a garantem; ou, em outras palavras, do grau em que 0 detentor do cargo pode suportar a retirada
individual ou coletiva da for~a de trabalho (recusa do cargo, greve, etc.) e do grau em que 0 detentor
da for~a de trabalho pode suportar a recusa do cargo (por exemplo, segundo seus diplomas, idade,
despesas familiares, considerando que os jovens celibatarios sao menos vulnenlveis), etc.

Capitulo 4.

I Apesar de tudo, eis alguns exemplos, extraidos das cartas enviadas a Louise Colet por G. Flaubert:
"0 que e, entao, a Igualdade alem da nega~ao de qualquer liberdade, de qualquer superioridade e da
propria natureza? A Igualdade e a escravidao. Eis porque amo a Arte" (15-16 mai 1852). "No reino da
igualdade - e sua chegada esta proxima -, quem nao estiver coberto de verrugas sera esfolado vivo. 0
que e que a massa tern a ver com a Arte, a poesia e 0 estilo? Ela nao tern necessidade de tudo isso.
Ainda seria possivel propor-Ihe comedias ligeiras e divertidas, tratados sobre 0 trabalho nas prisoes,
sobre os grandes conjuntos habitadonais destinados aos operarios e os imeresses materiais do
momenro. Ha conjura~aopermanente contra 0 original" (20 juin 1853). "No entanto, parece-me que
e possivel extrair uma verdade de tudo isso; e que nao se tern necessidade do vulgar, nem do elemento
numeroso das maiorias, da aprova~ao e da consagra~ao, 89 derrubou a realeza e a nobreza, 48 a
burguesia e 51 0 payo. Nao resta mais nada, alem de uma horda acanalhada e imbed!. Estamos todos
soterrados, no mesmo nivel, em uma mediocridade comum. A igualdade social transferiu-se para a
mente. Do mesmo modo que sao constru(das estradas de ferro e salas esquentadas para receber
mendigos durante as invernos rigorosos, assim tambern sao editados livros para todo 0 mundo, faz-se
Arte e ciencia para todo a mundo. A humanidade tern a paixao violenta do rebaixamento moral; dai,
meu odio par fazer parte dela" (28-29 sept. 1853). Conviria dtar, tambem, Mallarme: 'TArt pour
touS" ou "Le mystere dans les lettres", in CEuvres compleres, Paris, Gallimard, col. La Ph~iade, p. 257
260 e 382-387.

2 E. H. Gombrich, Medirarions ..., op. cir., p. 17~18.

3 N. Elias, La Sociere... , op. cir., p. 38.

4 Durkheim que - diferentemente de Popper, por exemplo, cujas teses sao antecipadas por ele (d. K.
Popper, Objecrive Knowledge: An Evolutionary Approach, Oxford, Oxford University Press, 1972, em
especial, 0 cap. 3) -, tendo formulado 0 problema da rela~ao entre 0 mundo da ciencia, "resultado da
existencia humana concentrada e acumulada", e a razao individual, encontra logo uma resposta na
linguagem cia parricipar;:ao, fundamento da i/usao do comunismo culrural: ''Acima dos entendimentos
humanos, os filosofos imaginaram, frequentemente, uma especie de entendimento universal e
impessoal em que gostariam de participar par vias m(sticas; pais bern! esse entendimento existe, nao
em urn mundo transcendente, mas neste mundo; e1e existe na ciencia ou, pelo menos, rea1iza~se

progressivamente nela, sendo a fonte da mais e1evada vida logica aqual a razao dos individuos pode
vir beber", in E. Durkheim, L:Evolurion pedagogique en France, vol. I, Paris, Alcan, 1938, p. 215-216.

5 No pressuposto de que, alem da riqueza de seu proprietario, ela ea prova de seu born gosto, a posse
de obras de arte aparece, de algum modo, como merecida e tende a constituir por si uma garantia de
legitimidade.

6 A raridade da competencia eXigida por uma obra erudita sera tanto maior quanto mais "moderna"
ela for, au seja, quanta mais avan~ado for seu estagio na historia relativamente aut6noma dos campos
de produ~aoque deve sua quase cumulatividade ao fata de que 0 pertencimento ao campo e ahistoria
do campo ("fazer data") implica que a defini~ao se fa~a em referenda e, quase sempre, em oposi~aoa
arte imediatamente anterior (0 que, conforme e particularmente bern visivel no caso da muska, conduz,
por exemplo. a uma extensao continua do campo dos acordes aceitas ou da amplitude das modula~6es
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toleradas). Assirn, explica-se que a hist6ria dos gostos individuais tende a reproduzir, salvo algumas
diferenc;:as, a hist6ria da arte correspondente.

7 Fico devendo esta referencia a Jean-Daniel Reynaud.

8 Urna ana.lise dos debates que acornpanhararn 0 lanc;:arnento do livro de bolso - promessa de divulgac;:ao
para 0 autor e ameac;:a de vulgarizac;:ao para 0 leitor - contribuiria, tambern, para esclarecer essa
ambivalencia.

9 Oeste modo, foi possivel mostrar que, para a constituic;:ao de urn campo de produc;:ao artistica
relativamente aut6nomo que propoe produtos estilisticamente diversificados, a condic;:ao e a existencia
de dois ou varios grupos de empresarios das artes com diferentes necessidades ardsticas e urn poder
igual de escolher as obras adaptadas a seus gostos; d. E. B. Henning, "Patronage and Style in the Arts:
a Suggestion concerning their Relations", in TheJournal ofEsthetics and Art Criticism, vol. 18, nO 4,
June 1960, p. 464-471.

10 Este sistema dos possiveis de ordem etica, estetica e politica - oferecidos, efetivarnente, em
determinado momento - e, sem duvida, uma dimensao essencial do que faz a historicidade das maneiras
de pensar e das visoes do mundo, assim como a comemporaneidade dos individuos e dos grupos
associados amesma epoca e ao mesmo lugar.

11 Econhecida a ideia preconcebida sistematica que a publicidade para os produtos de luxe tira da
associac;:ao de urn produto com urn grupo. Nao existe campo em que as instituic;:oes se definam, de
forma mais aberta, por sua cIientela do que 0 comercio de luxo, sem duvida, porque neste caso os
produtos oferecidos tern a func;:ao, quase exclusiva, de c1assificar seus possuidores. 0 vinculo entre 0

valordos emblemas e 0 valor do grupo possuidor marca-se, assim, de forma muito concreta no rnercado
das antiguidades, em que 0 valor de urn objeto pode depender da qualidade social de seus antigos
proprietarios.

12 As classificac;:6es incorporadas do gosto devem contar, em cada instante, nao s6 com as classificac;:oes
objetivadas em instituic;:6es, tais como as instancias de consagrac;:ao e de conservac;:ao culturais, mas
tambem com todas as hierarquias tornadas coisas das quais eles sao sempre parcialmente 0 produto;
mas, por outro lado, os sistemas de classificac;:ao dominantes sao, incessantemente, questionados e
submetidos a revisao nas lutas de classificac;:ao atraves das quais as diferentes classes ou frac;:6es de
classe esforc;:am-se por impor seu pr6prio sistema de classificac;:ao como legitimo, diretamente ou par
intermedio dos profissionais que se enfrentam nos campos de produc;:ao especializados.

13 Na impossibilidade de lembrar, aqui, todos os pressupostos da analise em termos de campo - e, em
particular, a relac;:ao de interdependencia que une urn capital especffico ao campo em que tern cotac;:ao
e produz efeitos - contentar-nos-emos em citar os trabalhos anteriores em que foram implememadas
essas noc;:oes - d., em particular, P. Bourdieu, "Le marche des biens symboliques", in L'annee
sociologique, 22,1971; "Genese et structure du champ religieux", in Revue fran~aise de sociologie,
12 (3), 1971; "Champ du pouvoir, champ imellectuel et habitus de classe", in Scolies, 1, 1971; "Le
couturier et sa griffe", in Actes de la recherche en sciences sociales, 1, janv. 1975 [d. "0 Costureiro e
sua Grife: comribuic;:ao para uma teoria da magia", in A Produ<;ao da Cren~a. 3. ed. Porto Alegre,
Zouk, 2006. p. 113-190]; "I;invention de la vie d'artiste", in Aetes de la recherche en sciences sociales,
2, mars 1975; ''L"ontologie politique de Martin Heidegger", in Actes de la recherche en sciences sociales,
5/6, nov. 1975; "Le champ scientifique", in Actes de la recherche en sciences sociales, 8/9 (antiga
enumerac;:ao: 2/3), juin 1976; e, por fim, especialmente, A Produ<;ao da Cren~a: contribui~ao para uma
economia dos bens simb6licos. 3. ed. Porto Alegre, Zouk, 2006. p. 17-111.

14 d. P. Bourdieu e Y. Delsaut, "0 Costureiro e sua Grife: contribuic;:ao para uma teoria da magia", in
A Produ~aoda Cren~a. 3. ed. PartoAlegre, Zouk, 2006. p. 113-190. Do mesmo modo que a "revoluc;:ao"
do pret~ii-portersurgiu do encontro entre as disposic;:6es de urn costureiro (Courreges) que ocupava
uma posic;:ao particular no campo da moda, e 0 estilo de vida "moderno", "dinamico" e "informal" da
nova burguesia que introduz as func;:6es tradicionais de representac;:ao na vida profissional, assim
tambem a nova moda do "verdadeiro" (verdadeiras roupas chinesas, verdadeiros uniformes das forc;:as
armadas fora de uso - parkas, calc;:as de brim, impermeaveis leves - jalecos dos cac;:adores canadenses,
quimonos japoneses de artes marciais, rangers de safari) que as butiques mais "in" vendem a prec;:o de
ouro a uma clientela de pessoas da moda - manequins, publicitarios, jornalistas, etc. - deve seu
sucesso ao fato de que ela encontra as demandas vinculadas anova contracultura jovem.

15 cf. P. Bourdieu, A Produ~fio da Cren<;a: eantribui~ao para uma economia dos bens simbolieas. 3. ed.
Porto Alegre, Zouk, 2006. p. 17-111. Do mesmo modo, nao seria dificil mostrar tudo 0 que, inclusive
na era da pesquisa de mercado, estes produtos culturais de uma especie particular como sao os jornais
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devem a l6gica da concorrencia em rela{:ao aos anunciadores e aos leitores; isso faz com que as 6rgaos
de imprensa, como os partidos politicos, devam trabalhar, incessantemente, para estender tao lange
quanto possIvel sua clientela, em detrimento de seus concorrentes mais pr6ximos no campo da prodw;ao
e mediante emprestimos mais ou menos dissimulados de temas e f6rmulas, ate mesmo de jornalistas,
sem por isso perderem 0 publico que os define e aos quais esta vinculado seu valor distribucional.

16 J.-j. Gauthier, Theatre d'aujourd'hui, Paris, Julliard, 1972, p. 25-26. Ele deve merecer nosso credito
ao afirmar que, em vez de residir no ajuste calculado as expectativas do publico, 0 principio da eficacia
de suas criticas encontra-se em urn acordo objetivo que permite, entre 0 critico e 0 publico, uma
perfeita sinceridade, indispensavel tambem para ser acreditado, portanto, eficaz.

17 Antes de opor os casos de discordancia e de div6rcio, deveriamos pensar no que representam as
fon;as de coesao, constituidas pela harmonia dos habitus, para contrabalan<;ar as contradi<;5es inerentes
ao empreendimento matrimonial, tal como e definido pelos costumes e pela lei social.

IB A intui<;ao do habitus fomece uma compreensao imediata - que, por sua vez, s6 poderia se basear
em urn longo trabalho de explicita<;ao - pelo fato de que, convidados a designar as personalidades,
constantes de uma lista, que gostariam de receber, os quadros superiores e os membros das profiss6es
liberais escolhem (mais do que todas as outras classes) Simone Veil, Giscard d'Estaing, Barre, Fran<;oise
Giroud, Chi rae, assim como Gicquel e Mourousi, ao passo que os operarios preferem (mais do que
todos os outros) Coluche, Poulidor, Thevenet e Marchais; por sua vez, as classes medias ocupam 0

primeiro lugar na escolha de Le Luron, Mitterrand, Caroline de Monaco, Platini e Jauffret (RC. XLIII).

19 Conviria coletar 0 inesgotavel discurso do ressentimento pdo qual 0 individuo visa contentar-se
com 0 que tern (de acordo com esta frase que ouvimos: "lmagina s6 0 que ele teve de pagar pelo
aluguel de uma casa abeira-marJ").

20 A nO<;<1o de situa{:ao que se encontra no amago do eno interacionista permite reduzir - aordem
pontual, local, 1<ibil (como nos encontros ocasionais entre desconhecidos) e, muitas vezes, artificial
(como nas experiencias da psicologia social) que se realiza nas intera<;6es - a estrutura objetiva e
duradoura das relat;6es entre as posi<;6es oficialmente constituidas e garantidas que organiza qualquer
interat;ao real: os individuos em intera<;ao introduzem codas as suas propriedades nas interat;6es mais
circunstanciais; alem disso, a posit;ao relativa na estrutura social (ou em urn campo especializado)
comanda a posi<;ao na intera<;ao. Sobre a oposit;ao entre a "situat;ao" e 0 campo ou 0 mercado, ver P.
Bourdieu, 'Teconomie des echanges linguistiques", in Langue fram;aise, 34, mai 1977, p. 17-34.

21 A nova pequena burguesia distingue~se, aqui, ainda pela escolha particularmente freqiiente dos
adjetivos que declaram, da forma mais clara, a intent;ao de distint;ao como "recatado" no que diz
respeito ao interior da casa ou "chique e distinto" para 0 vestuario. Do mesmo modo, 0 comercio de
semiluxo (rua de Faubourg Saint~Antoine, em Paris) dec1ara abertamente, em suas publicidades, os
"valores" que 0 comercio de luxo (rua de Faubourg Saint-Honore, em Paris) contenta-se em sugerir
por exemplo, pela referencia a arte - dando assim razao aacusat;ao de "vulgaridade" como busca do
"efeito": "os m6veis de Claude Deco (butique da rua de Faubourg Saint-Antoine) tern urn 'nao sei 0

que' que e a alma da elegancia e da distin<;ao".

22 Em rela<;ao aos adjetivos recusados, a l6gica ea mesma; as classes populares nunca rejeitam "claro
e limpo", "facil de arrumar" ou "pratico". No nIvel das classes medias, as fra<;6es estabelecidas 
empregados de escrit6rio, quadros medios da administra<;ao, artesaos e pequenos comerciantes 
rejeitam com maior nitidez "repleto de fantasia" que "classico", inversamente a nova pequena burguesia
(com excet;ao dos artesaos de arte) que, a exemplo da maior parte das fra<;6es da classe dominante 
e, em particular, os professores e os membros das profiss6es liberais - rejeita com maior freqiiencia
"c1<issico" do que "repleto de fantasia".

23 0 erro inerente ao modelo do "trickle-down effect" reside no fato de reduzir a uma busca intencional
da diferent;a 0 que, de fato, e urn efeito objetivo e automatico, podendo ou nao ser reduplicado
intencionalmente, da diferenciat;ao das condi<;6es e das disposit;6es dos consumidores, assim como
da diferencia<;ao do campo de produ<;ao. cf. B. Barber and L. S. Lobel, "Fashion in Women's Clothes
and the American Social System", in Social Forces, XXXI, 1952, p. 124-131; LL A. Fallers, ''A Note on
the 'Trickle Effect"', in Public Opinion Quarterly, vol. 18, 1954, p. 314-32l.

24 Interrogados a respeito da maneira como elas se vestiriam para urn jantar "em casa do empregador
do marido", 33% das mulheres de quadros medios ou de empregados (assim como 32% das mulheres
de operarios e 29% das mulheres de agricultores) afirmam que utilizariam "0 que tern de melhor"
contra 19% somente das mulheres de industriais ou de grandes comerciantes ou de quadros superiores
e dos membros das profiss6es liberais que dizem que trocariam de roupa "sem se endomingarem" a
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razao de 81 % contra 67% das mulheres de quadros medios ou de empregados e 68% das mulheres de
operarios ou de agricultores (EC., XLII).

25 Nada e mais afastado de tal objetiva~ao que a contestat:;:ao artistica da arte promovida par alguns
artistas (d. P. Bourdieu, ''A produ~ao da crent:;:a", loe. cit.) ou as manifestat:;:6es reunidas sob 0 nome de
contracultura que se limitam a opor uma cultura a uma outra, uma cultura dominada no campo
relativamente aut6nomo da produt:;:ao e da difusao culturais - que nem por isso e a cultura dos dominados
- a uma cultura dominante, desempenhando assim 0 papel, previsto desde toda a eternidade, de uma
vanguarda cultural que, por sua propria existencia, contribui para 0 funcionamento do jogo cultural.

26 0 elitisma bem compreendido de Nietzsche nao esta longe da verdade cientifica re1ativa aos
mecanismos de produt:;:ao da cren~ano valor da cultura: "Voces estao acostumados a dizer que ninguem
aspiraria a cultura se soubesse ate que ponto 0 numero dos homens verdadeiramente cultos e 
final mente, e nao pode deixar de ser incrivelmente - reduzido; e que, no entanto, a existencia desse
numero reduzido de homens verdadeiramente cultos so seria possivel se uma grande massa,
determinada no fundo contra sua natureza e unicamente par ilus6es sedutoras, se dedicasse acultura;
que nao deveria ser denunciada, portanto, publicamente essa ridicula despropor~aoentre 0 numero
dos homens verdadeiramente cultos e 0 enorme aparelho cia cultura; e que este seria 0 verdadeiro
segredo da cultura: grande numero de homens lutam para adquirir a cultura, trabalham para a cultura,
aparentemente, em seu proprio interesse, mas no fundo somente para permitir a existencia desse
numero reduzido", in E Nietzsche, Sur l'avenirde nos etablissements d'enseignement, Paris, Gallimard,
1973, p. 41-42.

27 Urn dos tra~os mais visiveis dos efeitos da exposi~aoprecoce e recorrente a situa~6es arquetipicas
alias, prov<iveis, de uma forma bastante desigual, para as diferentes classes - e a re1a~ao com 0 proprio
corpo que se exprime em certa maneira de portar 0 seu proprio corpo - autoconfian~a, desembarat:;:o e
autoridade "naturais" daquele que se sente autorizado ("ele tern esse direito"); constrangimento au
arrogancia daquele que insinua a suspeita sobre sua legitimidade ao denunciar, por sua precipita~ao

em afirma-Ia, que nao tern a certeza de segura-Ia - e, sem duvida, urn dos marcadores sociais mais
poderosos e, por conseguinte, urn objeto privilegiado de manipula~6es estrategicas, a naturalidade
for~ada ou afetada daquele que pretende embair enconrrando-se sempre exposta a ironia
desmistificadora daque1e que nao se deixa enganar.

28 Tentaremos mostrar, alhures, que e a partir de tal postulado que se constroi a visao goffmaniana do
mundo social, especie de marginalismo social que reduz a realidade da ordem social a soma de
representa~6es (subjetivas) que os agentes se fazem das representa~6es (teatrais) que lhes sao
fornecidas pelos outros agentes.

29 Pelo proprio fato nao so de sua ambivalencia essencial que incita aalternancia entre submissao e
agressao, mas tambem dos riscos de humilha~ao a que, permanentemente, ela a deixa exposto, a
rela~ao do pretendente pretensioso com a detentor autoconfiante esta sobrecarregada de tensao afetiva
e geradora de ressemimento.
30 0 famoso preceito de Durkheim, ou seja, "convern tratar os fatos sociais como coisas" contem sua
propria nega~ao: ve-se, imediatamente, que seria inutil enunciar, de forma espalhafatosa, semelhante
manifesto metodologico se a percept:;:ao comum - que e urn fato social e, tambern, contribui para
produzir 0 fato social- tratasse os fatos sociais como a ciencia exige que sejam tratados.

31 0 aristocratismo do desinteresse esra, sem duvida, na origem de grande numero de condena~6esda
"sociedade de consumo" que esquecem 0 seguinte: a condenat:;:ao do consumo e uma ideia de
consumidor.

32 Limitando-nos aos dados coletados pela pesquisa, amaneira do lingtiista que se contentasse com 0

corpus finito das frases suscitadas par urn conjunto finito de desencadeadares, em vez de assumir a
liberdade de servir-se, sem descanso, do universo indefinido das frases efetivarnente realizadas ou
gramaticalmente possiveis, privamo-nos da possibilidade de evocar a riqueza infinita de cada urn dos
estilos de vida. Possibilidade, alias, completamente teorica ja que, sob pena de cair na tenta~ao

positivista evocada par Borges, do mapa tao grande quanto a pais, deverfamos procurar, par urn trabalho
de escrita em si mesmo demasiada longo, para nao dizer, interminavel, a linguagem mais capaz de
evocar as tra~os que, a semelhan~a da diferencial que contem a curva, condensam urn universo de
praticas. Para evitar a monotonia das referencias unicamente aos indicadores utilizados na pesquisa,
poderiamos ter substiruido, par exemplo, as obras e as autares efetivamente propostos por equivalentes,
em cada caso, diferentes (par exemplo, as Varia,,6es de Goldberg ou 0 Caderninho de Anna Magdalena
Bach pelo Cravo bem temperado; ou, em materia de can~6es, Reggiani, Ferrat, Barbara ou Greco por
Brei e Douai, ou ainda Marcel Amant, Adamo ou Mireille Mathieu por Aznavour). Se renunciamos a

Pierre Bourdieu

2



esse procedimento - no entamo, perfeitameme conforme a logica do gosto que, incessantememe,
opera tais substitui<;6es no interior de classes de equivalencia confusamente apreendidas a partir de
referencias sociais - e porque, por um lado, a propria natureza das classes de equivalencia depende do
sistema de classifica<;ao adotado e, por outro, no aspecto em que determinada pessoa veri apenas
elementos intercambiaveis da classe "grande musica", uma outra recusara as substitui<;6es,
aparentemente, mais ;ustificadas (pela identidade do compositor, data de composi<;ao, forma e estilo).

Capitulo 5.

1 As analises das diferentes fra<;6es da classe dominante apresemadas aqui se limitam a focalizar, no
interior de um conjumo de pesquisas em curso - algumas das quais ja foram objeto de publica<;6es
separadas -, 0 que e indispensavel para justificar difereOl;as fundamentais em materia de estilo de vida.

2 Sobre a metoda de analise, ver 1. Leban, A. Morineau e N. Tabard, Techniques de Ja description
statistique. Methodes et logiciels pour I'analyse des grands tableaux, Paris, Dunod, 1977 e, em relac;:ao
aos fundamemos teoricos e as condi<;6es logicas de utiliza<;ao, ]. Benzecri, L'Analyse des donnees.
Le~ons sur l'analyse factorielle et la reconnaissance des formes et travaux du Laboratoire de statistiques
de l'Universite de Paris VI, Paris, Dunod, 1973, 2 vols.

30 mesmo tipo de opera<;oes foi utilizado para a analise das respostas das classes medias e das classes
populares.

4 Em todo este paragrafo, assim como na seqUencia do texto, os algarismos entre parenteses representam
as contribui<;oes absolutas das variaveis consideradas para a fator correspondeme.

5 Na mesma logica, compreende-se que as opinioes formuladas a proposito de julgamentos preHformados
- tais como, por urn lado, "interesso-me tanto pela pintura abstrata quanto pela pintura das escolas
classicas" ou, ao contririo, "a pintura e importante, mas dificil" - ou a escolha de cantores (por
exemplo, Leo Ferre, Georges Brassens, Jacques Douai) sao fortemente explicadas pelo primeiro fator.

6 Renunciamos a representar, par uma nuvem, os quadros do setor publico, assim como os do setor
privado, muito dispersos no diagrama-plano.

7 Ecerto que, sob a aspecto da cultura, linguagem e estilo de vida, a fronteira com as classes populares
e, sem duvida, muito menos delimitada e, de qualquer modo, situada em posic;:ao muito mais elevada,
no setor das profissoes independentes - e, sobretudo, das profiss6~s comerciais - que do lado dos
assalariados em que ela se destaca desde 0 nivel dos empregados. A semelhan<;a do que ocorre em
materia de alimenta<;ao, os pequenos empresarios estao mais proximos da c1asse operaria por suas
maneiras de falar, seus gostos (pelo esporte, music-hall, etc.), seus valores (par exemplo, virilidade),
do que dos empregados que, apesar de se oporem muito mais fortemente a ela em todos esses aspectos,
aproximam-se muito mais dela em suas tomadas de posi<;ao poHticas.

8 Isso significa que a primeiro fator da analise fatorial corresponde a segunda dimensao do espa<;o
social, enquanto 0 segundo fator refere~se aterceira dimensao.

9 Nas analises realizadas, sucessivamente, em rela<;ao ao mesmo conjunto de indicadores - e, em
particular, aquele que foi adotado para a sintese final - ou em rela<;ao aos diferentes conjuntos, a
primeiro fator revelou~se mais estavel (sua significa<;ao manteve-se diante de todas as permutas na
posic;:ao relativa das fra<;6es) que 0 segundo; assim, em determinado dominio, a antiguidade na burguesia
poderia ser relegada para a terceira posi<;ao.

10 De maneira geral, observa-se que as praticas culturais variam tanto mais fortemente em func;:ao da
renda, nos timites, eclaro, do capital cultural, quanto mais elevado for seu custo direto - tais como 0

teatro ou as exposic;:6es - au quanto mais subordinadas estiverem aposse de equipamentos dispendiosos
(par exemplo, a escuta de discos, a pratica de um instrumento de musica, tal como 0 piano, au a
pratica imensiva do cinema amador). A freqUencia dos museus de arte (cuja distribui<;ao no espac;:o e
- relativamente - mais homogeneamente distribuida do que os teatros ou as salas de concerto)
dependeria exclusivamente do capital cultural (tanto maior, evidentemente, quanto mais baixo for
mantido a prec;:o do ingresso) se 0 turismo, em si mesmo estreitamente vinculado ao capital economico,
nao tivesse intensificado tal pratica Osso explica que, em relac;:ao a c1asse dominante, a taxa de
representac;:ao das fra<;oes mais ricas em capital economico seja mais elevada nos museus com forte
atra<;ao tUrlstica que nos museus "comuns").
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II Segundo esta logica, compreende-se que 0 pret;o desejado fornet;a a mais forte contribuit;ao absoluta
para 0 primeiro fator colocado em evidencia pela analise das correspondencias de urn conjunto de
caracterfsticas relativas a uma amostra de teatros parisienses e do respectivo pu bHco (SEMA, La
situation du theatre en France, Annexe, tableau 231 b). Ou, ainda, que a propensao para julgar que 0

pret;o do ingresso no museu e barato ou muito barata venha a aumentar muiro fortemente, segundo a
hierarquia habitual, quando se passa das frat;6es ricas (relativameme) em capital cultural para as
frat;6es ricas em capital economico; neste caso, os membros das profiss6es liberais distinguem-se
somente por uma distribuit;ao em duas modalidades (correta - muita barata).

12 Demonstramos que, por urn lado, 0 pret;o dos ingressos representa apenas uma reduzida parte do
CUSta da freqiiencia do teatro - ao qual deve ser acrescentado 0 pret;o do transporte, 0 tempo gasta, 0

pret;o do jantar e a despesa com 0 "babysitting" - e, por outro, 0 total das despesas aumenta com a
renda (d. Thomas Moore, "The demand for Broadway theater tickets", in The Review ofEconomics
and Statistics, 48/ I, feb. 1966, p. 79-87). Isso significa que 0 custo global da "saida" ao teatro
aumenta, sem duvida, bastante fortemente, a urn s6 tempo, pelo pret;o do proprio ingresso e pelas
despesas acess6rias, quando se passa dos inte1ectuais para os membros das profiss6es liberais e para
os empresarios da industria e do comercio.

13 d. P. Martineau, "Social classes and spending behavior", in Journal ofMarketing, 23, oct. 1958, p.
121-130.

14 As express6es entre aspas sao tomadas de emprestimo ao artigo ideal-tfpieo escrito porJean-Jacques
Gautier sobre a pet;a, em si mesma ideal-tfpica, de Frant;oise Dorin, Le tournant, in Le Figaro, 12 janv.
1973.

15 Costuma-se dizer que urn autor - ou sua pet;a - "e bern interpretado" pelos atores.

16 Os visitantes das classes medias e os professores - e, secundariamente, os engenheiros - sao os
mais propensos a associar 0 museu a uma biblioteca ("0 que me da mais gosto? Vma biblioteca: ela
contem obras de valor e e necessario ter vontade de entrar nela" - Engenheiro, Cambrai, 44 anos,
Museu de Litle). Sao os mesmos que semem maior tendenda a associar a contemplat;ao a praticas de
registro (tais como, tamar notas) e de entesouramemo (por exemplo, a compra de reprodut;6es).
Alem disso, observa~se que os professores sao os mais propensos a recusar a dissociat;ao entre a
experiencia direta da obra de arte e 0 conhecimento erudito (e, tambern, os mais tentados a recusar
este julgamento: "nao me impona saber quem pintou e como 0 fez; 0 que conta e que, ao olhar 0

quadro, eu tenha uma sensat;ao agradavel").

17 Entre os membros cia classe dominante, os professores (16,3% dessa dasse, em 1968) utilizam as
bibliotecas (d. "La lecture publique en France", in Notes et etudes documentaries 3948, 15 dec.
1972), os teatros de vanguarda consagrada (Odeon, TEP, TNp, Montparnasse) (cf. SEMA, Le public
des theatres, Paris, 1964 - reagrupando os sem profissao com os quadros e os membros das profiss6es
liberais), os museus (d. nossa pesquisa complementar de 1965), os teatros "chissicos" (Atelier, Comedie
Frant;aise) e, por ultimo, os teatros de bulevar (d. SEMA, ld., ibid.) em uma porcentagem que se
eleva, respectivamente, a 54,4%; 39,5%; 34,1%; 27,7% e 13,5%. A analise secundaria cia pesquisa do
INSEE sobre os lazeres (RC., IV) mostra que, entre os membros da dasse dominame, os professores
(13,7% dessa dasse na amostra) - que dizem: 1) ter ido abiblioteca, no minimo, uma vez por mes; 2)
ter ido ao concerto, pelo menos, cinco ou seis vezes por ano; 3) ter visitado, nos 6ltimos seis meses,
uma exposit;ao de arte; 4) ter freqiientado urn museu; 5) ter ido ao teatro, pelo menos, cinco ou seis
vezes por ano; e, finalmente, 6) ter assistido a urn espetaculo de variedades, no minimo, uma vez no
ano - representam: 1) 40,9%; 2) 38%; 3) 27,1%; 4) 19,4%; 5) 16,1% e 6) 6%, respectivamente. A
parcela dos industriais e dos grandes comerdantes varia rigorosarnente em razao inversa, alem de
representarem, por exemplo, 18,6% dos membros da classe dominante que assistiram a urn espetaeulo
de variedades.

18 No pressuposto de que a densidade da informat;ao pertinente nao e menos importante que sua
qualidade, decidimos extrair as referencias e express6es - citadas, com a indicat;ao da respectiva pagina,
nos quatro paragrafos seguintes - de urn unico numero (0 de novembro de 1973), cuja
representatividade e garantida pelo exame atento do conteudo publicado, durante dois anos (1972
1973), por essa revista.

19 K. Marx, "Manuscrits parisiens, 1844", in (Euvres, t. II, Economie, Paris, NRF, 1965, p. 24.

20 Ve-se que a tendencia para 0 personaJismo e para todas as formas de exaltat;ao da unicidade da
pessoa esta inscrita no mais profundo das disposit;6es. A variat;ao, segundo as frat;6es - ou seja,
segundo as especies do capital que sao 0 fundamento principal do pertencimento aclasse -, encontra-
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se nas propriedades constitutivas (de fato e de direito) da pessoa - valor intelectual, valor moral e
espiritual, etc. - que sao espeeialmente exaltadas.

21 Com efeito, para compreender 0 valor dos potlatch de tempo incluindo todas as condutas que
consistem em "atribuir" ou "dar" tempo aos outros - dimensao importante do que e oferecido nas
recepl;oes - e, eclaro, todos os lazeres cujo valor simb6lico esta baseado sempre, em parte, na capacidade
de dominar 0 tempo e 0 dinheiro afirmada no fato de "tomar seu tempo", ou seja, gastar por nada urn
tempo de tal valor, convem ter em mente, por urn lado, 0 fato de que 0 tempo, apesar de ser possive!
apropriar-se, por procural;ao, do tempo dos outros ou de fazer sua economia por todas as estrategias
de racionalizal;ao e, sobretudo, servindo-se da liberdade de avan~ar a contratempo e a contralugar que
permite escapar aos efeitos de obstrul;ao, e, sem duvida, urn dos limites antropol6gicos mais dificeis
de contornar; e, por outro, 0 fato de que 0 valor mercantil do tempo - mais ou menos diretamente
experimentado segundo 0 modo de remunera\ao, honorarios no ato, como ocone com os medicos,
satirio mensaI ou lucros - cresce amedida que se sobe na hierarquia soeiaL

22 Baseamo-nos, aqui, nos resultados da analise das correspondencias obtidos pela pesquisa da SOFRES
(RC., V) estudada mais acima, cujos detalhes nao serao reproduzidos. A semelhan<;a do que havia
ocorrido na nossa pesquisa, 0 primeiro eixo fatarial opoe as fra~oes detentaras (relativamente) de
mais tempo livre e capital cultural, mas que nao sao as mais desprovidas (relativamente) de capital
econ6mico - professares e, em medida mais reduzida, quadros do setor publico - as fra~oes mais ricas
do ponto de vista econ6mico e as mais inseridas na vida econ6mica pela propriedade, pela participal;ao
financeira e, tambern, pelos interesses, alem de possuirem uma competeneia espedfica, adquirida no
proprio local, no exerdcio da profissao, e nao atraves da escola, nem da leitura da imprensa espeeializada
na economia e finan\as, mas as mais desprovidas, relativamente, de capital cultural e de tempo livre,
ou seja, os empresarios da industria e do comereio. Os quadros do setor privado e os membros das
profissoes liberais ocupam, neste duplo aspecto, uma posil;ao intermediaria.

H Oriundos das classes populares ou medias em uma propon;ao relativamente importante, os quadros
da administra~ao- segundo a defini<;ao ampla fornecida pelo INSEE -, pelo ascetismo de seus gostos,
estao muito proximos dos professores de ensino secund:hio; no entanto, par serem menos diplomados,
orientam-se sobretudo para praticas culturais menos prestigiosas, tais como a visita a monumentos e
castelos.

24 A semelhan~a da analise de nossa pesquisa, 0 terceiro fator identificado pela analise das
correspondeneias da pesquisa da SOFRES opoe, a todas as outras fral;oes, os membros das profissoes
liberais, particularmente, propensos ao consumo e lazeres de luxo, como e testemunhado pela simples
enumera<;ao das caracteristicas - classificadas por ordem decrescente - que fornecem a este fator a
mais importante contribuil;ao absoluta: assinatura de peri6dicos ilustrados, posse de uma camera,
pratica do esqui aquatico, posse de urn toca-fitas, de livros de arte, pratica do ten is, frequencia das
estancias hidrominerais, pratica do bridge, ca~a, esqui e equita~ao, coqueteis de neg6eio, etc. Sabendo
que, entre as leitares de revistas, tais como Connaissance des arts ou La maison fram;:aise [A casa
francesa], existe uma parcela importante de membros das profissoes liberais (lS,S% e 18,5%,
respectivamente), pode-se imputar a essa fra<;ao, a partir da pesquisa empreendida pelo CESp, em
1970, propriedades particularmente freqtientes entre os leitores desses jornais, como a posse de m6veis
antigos e de obras de arte, alem da freqtiencia das casas de leiloes e das galerias. Finalmente, pela
pesquisa do INSEE sabre os lazeres, sabe-se que os membros das profissoes liberais distinguem-se
pela freqUencia, particularmente elevada, das recep~oes organizadas par eles.

25 14,5% dos magistrados e 13,5% dos medicos inscritos no Who's who - contra 9,7% somente dos
funcionarios de alto escalao au 4,2% dos empresarios e dirigentes de empresas - escreveram, no
minimo, urn livro nao espeeializado (politico au literario).

26 Essas tendencias genericas assumem diferentes formas segundo as profissoes, as especialidades e
as locais de residencia. Assim, os medicos que tern uma taxa de poupan~a muito superior a media
nacional (30% contra 15% da renda disponivel), mas para uma renda incomparavelmente mais elevada,
despendem no total uma porcentagem bastante forte de uma renda muito elevada, em particular, para
as ferias (10% da renda disponivel), para a carro e para os bens duraveis: na sua maioria (acima de
dais ter~os), proprietarios de sua moradia, eles possuem freqtientemente residencias de campo, im6veis
para investimento, empresas de produ~ao agricola, madeiras e terrenos (praticamente, nunca empresas
industriais), alem de a~oes. No entanto, as compras imobiliarias sao mais freqtientes entre as clinicos
gerais rurais, enquanto a freqUencia das aplica<;oes financeiras que, de modo geral, aumentam com a
idade, e maior entre as eirurgioes e os especialistas (cf. Enquete sur les comportements patrimoniaux
des medecins exeq-:ant en pratique liberale, Paris, CREP [Centre de recherche economique sur
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l'epargne}, 1971, 3 vols.). Pode-se supor que os cirurgi5es e outros especialistas - e, sobretudo, de
Paris - consagrem uma parte particularmente importante de sua renda as despesas com 0 luxe e, em
especial, a aquish;ao de objetos de arte.

27 K. Marx, Le Capital, livro I, capitulo XII, in (Euvres, t. I, Economie, Paris, NRF, 1965, p. 1097-1098.

28 Produto de uma defasagem amlloga entre 0 capital cultural e 0 capital ecanomico, a mesma forma
de disposh;iio volta a se encontrar entre os membros das novas frac;:5es das classes medias (cf. a
entrevista de uma enfermeira "que vive com paixao").

29 Urn dos modos subjetivamente aceit<iveis de escapar as contradic;:6es resultantes do fata de que 0 capital
cultural e urn princfpio dominado de domina~ao reside na participac;:ao como quadro das organizac;:6es
encarregadas de exprimir e defender os interesses das classes dominadas. Eassim que a distribuic;:ao dos
membros das diferentes frac;:6es daclasse dominante no campo daqueles que pretendem (com oportunidades
desiguais de sucesso) ter acesso a posic;:5es de mandatarios politicos (dos quais e possivel ter uma ideia
pela anilise das caracterfsticas sociais dos candidatos as eleic;:5es legislativas) corresponde de forma bastante
estrita a distribuic;:ao de suas frac;:6es respeetivas no campo relativamente autonomo da c1asse dominante
que, por sua vez, e organizado, como vimos, segundo uma estrutura hom610ga a do campo das classes
sociais. Segue-se que as lutas poHticas constituem urn dos terrenos onde se trava 0 combate para a imposic;:ao
do principio legitimo (ou seja, dominante e desconhecido como tal) de dominac;:iio.

30 Segundo uma sondagem realizada pela SOFRES, antes do primeiro turno das eleic;:5es presidenciais,
a partir de uma amostragem nacional de 200 medicos, 59% declararam a intenc;:ao de votar em Giscard,
16% em Mitterrand, 9% em Chaban-Delmas, 11 % em outro candidato, enquanto os 5% restantes
permaneciam indecisos; questionados sobre 0 candidata que, em seu entender, teria mais possibilidades
de ser eleito presidente da republica 71 % designaram Giscard, 12% Mitterrand, 3% Chaban-Delmas,
1% outro candidato e 13% nao sabiam em quem votar (Le Quotidien du medecin, nO 710, 3-4 mai
1971). Sem duvida, e possive1 ter uma ideia bastante ajustada desta preferencia em relac;:ao a Giscard
ao Ier a entrevista - especialmente apropriada as expectativas do carpo medico - publicada nesse
mesmo numero em que 0 escolhido pelos medicos declara ser favoravel ase1ec;:ao dos estudantes,
torna-se 0 defensor do exerdcio liberal da medicina, do medico de familia e da coexistencia entre
hospitalizac;:<io publica e privada, decJara estar pronto a lutar contra "certas fontes de desperdicio" da
seguridade social, alem de aprovar a existencia de uma Ordem dos Medicos que, em sua opinHio, nao
tern necessidade de qualquer reforma.

31 0 adjetivo "feia", em relac;:ao afotografia de urn homem ferido, e utilizado em porcentagem mais
elevada pelos empresarios e pelos membros das profiss6es liberais do que por qualquer outra frac;:ao.

32 Para avaliar a dist<incia entre 0 publico "burgues" e 0 publico "intelectual", basta observar que a
parcela dos estudantes, professores e artistas eleva-se a 53% no Festival de Muska Antiga da cidade
de Saintes; 60% nos Encontros Internacionais de Arte Contemporanea de La Rochelle; 66% no Festival
Internacional de Teatro de Nancy - consagrado avanguarda da criac;:ao teatral; e 83% no Festival de
Musica Contemporanea de Royan. Alem disso, a intensidade da pratica varia no mesmo sentido,
passando de 3,5 espeviculos par pessoa, em media, em Saintes, para 5 em La Rochelle e 7 em Nancy
e Royan. cf. J. Henrard, C. Martin, J. Mathelin, Etude de trois festivals de musique, Paris, CETEM,
1975; e E X. Roussel, Le public du festival mondial de theatre de Nancy, Nancy, CIEDEHL, 1975.

33 De fata, uma classe ou uma frac;:ao de classe define-se nao tanto por seu julgamento global em
relac;:ao aos inteleetuais ou artistas em geral - embora 0 antiintelectualismo seja uma caracterfstica
determinante de certas frac;:6es da pequena burguesia e da burguesia -, mas pelos artistas e escritores
que ela escolhe no leque que the oferece 0 campo de produc;:ao. Eassim que 0 antiintelectualismo da
frac;:ao dominante da classe dominante pode exprimir-se na escolha de intelectuais que, pela posic;:ao
no campo intelectual, sao votados ao antiintelectualismo: de fato, quanta maior for 0 afastamento dos
generos mais "puros", ou seja, mais completamente purificados de qualquer referenda ao mundo
social e apolitica - na ordem: musica, poesia, filosofia e pintura -, tanto maior sera 0 afastamento dos
produtores reconhecidos pelas frac;:6es dominantes, ou seja, dramaturgos e criticos de teatro ou fil6sofos
e ensaistas da polftica, em relac;:ao aos que sao reconhecidos pelos pr6prios produtores. Alem disso, 0

estilo de vida de artista - conforme evoca a reac;:iio que ele suscita entre os pequeno-burgueses em
declinio - e, em particular, tudo 0 que nele contesta a relac;:ao habitual entre a idade (ou 0 estatuto
social) e os atributos simb6licos, como 0 vestuario ou os comportamentos tais como as condutas
sexuais ou pOliticas, COntem uma denuncia dos postulados praticos que se encontram na origem da
arte de viver burguesa. A seme1hanc;:a das mulheres idosas que, nos mitos australianos, modificam a
estrutura das relac;:6es estabelecidas entre as gerac;:6es, ao conservarem, par recursos magicos, a pele
macia e lisa de seus vinte anos, os artistas e intelectuais - a maneira de Sartre que recusou 0 Premio
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Nobel ou freqtientava os jovens esquerdistas em uma idade em que outros perseguem honras e Se
relacionam com os poderosos - podem questionar, as vezes, urn dos fundamentos mais profundamente
arraigados da ordem social, ou seja, 0 obsequium mencionado por Spinoza, disposil;ao daqueles que
"se respeitam" e se sentem no direito de exigir respeito.

34 Em relal;ao a defasagem essencial entre a produl;ao e 0 consumo que condena os produtores mais
avanl;ados a mercados e ganhos postumos, ver P. Bourdieu, "Le marche des biens symboliques", in
L:annee sociologique, vol. 22,1973, p. 49-126; ''A produ~ao da cren~a", loe. cit.

35 Para designar os estilos de vida, e possivel sempre escolher entre uma terminologia neutra - gosto
ascetico -, mas pouco evocadora, e os "r6tulos" nativos - gosto pedante, gosto burgues - que correm
o risco de voltar ao terreno da Iuta simb6lica em que haviam sido forjados.

36 E freqiiente que os artistas, por uma inversao quase completa em re1a~ao a visao do mundo comum,
considerem 0 dinheiro - obtido, muitas vezes, mediante trabalhos estranhos a seu oRcio - como urn
meio de comprar tempo para trabalhar e levar "vida de artista" que e parte integrante de sua atividade
espedfica (indica~6es interessantes sobre 0 emprego do tempo por parte dos artistas podem ser
encontradas in B. Rosenberg and N. Fliegel, The Vanguard Artist, Chicago, The Quadrangle Books,
1965, especialmente, p. 312). Eassim que os artistas (e os imelectuais) trocam dinheiro, aquele que
eles poderiam ganhar, por tempo, aque1e que deve ser gasto sem contar para produzirem objetos, muitas
vezes, desprovidos de mercado (a curto prazo), alem de "descobrirem" objetos e lugares - antiguidades,
pequenos restaurantes, novos espetaculos, etc. -, cuja raridade e valor sao criados com sua contribui~ao;

alem disso, apropriam-se, de maneira quase exclusiva, dos bens ou servi~os coletivos, ou seja, museus,
galerias de pintura ou esta~ao de radio cultural. As varia~6es do tempo livre e da rela~ao com 0 tempo
encontram-se, com a propensao desigual para 0 consumo, entre os fatores que fazem com que as despesas
de consumo exprimam, de forma bastante desigual, os recursos das diferemes classes.

37 Os sistemas de classifica~aoutilizados pela estadstica oficial e, necessariameme, correspondentes
a urn estado ultrapassado da Iuta das c1assific~6es limitam-se a deixar escapar as diferen~as resultantes,
por urn lado, da apari~ao de novas profiss6es e, por outro, do definhamento gradual ou da redefini~ao

das antigas profiss6es.

38 A oposi~ao entre os mais velhos que valorizam as disposi~6es eticas mais asceticas e os mais jovens
que se reconhecem nos valores mais dpicos do executivo moderno e particularmente marcante entre
os quadros e os engenheiros (e, secundariamente, entre os professores e os membros das profissoes
liberais): par exemplo, no conjunto da c1asse, os individuos com idade superior a 45 anos escolhem
urn amigo "consciencioso" na razao de 51,5% contra 24,5% entre os mais jovens que dtam "dinamico"
na razao de 39% contra 19,5% entre os mais velhos; em rela~ao aos quadros e engenheiros, 42,5% dos
jovens citam "dinamico" contra 8% dos mais velhos e 15% citam "consciencioso" contra 54% entre os
mais ve1hos (e possivel registrar varia~6es da mesma forma, sempre mais marcantes entre os quadros
e engenheiros, relativamente aos qualificativos "voluntarioso" - que varia de modo semelhante ao de
"dinamico" - ou "instfUido" que, por sua vez, varia como "consciencioso"). Observa-se uma evolu~ao

no mesmo sentido - que e, sem duvida, correlata de urn aumento generalizado do capital cultural- no
gosto em materia de cultura legitima: assim, os quadros e os engenheiros com idade inferior a 45 anos
dtam, com maior freqUenda, a Rhapsody in Blue (32% contra 17,5%) ou as Quatro esta{:oes (47%
contra 24%) e, menos freqiientemente, a Arlesienne (14,5% contra 28%), a Raps6dia hungara
(32%contra 58,5%) eo Danubio azul (13% contra 30,5%).

39 Sob este aspecto, os professores ocupam uma posi~ao intermediaria entre as profiss6es liberais e os
engenheiros ou os quadros. Incapazes de exercer controle sobre as condi~6es de acesso, eles tentaram
controlar, pelo menos no nivel do ensino superior, as condi~6es de promol;ao. cf. P. Bourdieu, L.
Boltanski e P Maldidier, "La defense du corps", in Information sur les sciences sociales, X, 4, 1971.

4ll Entre as engenheiros, 48,8% passaram por uma escola de engenheiros; 6,5% obtiveram outro diploma
de ensino superior; 10,6% possuem urn diploma que exige urn ou dois anos de estudos ap6s 0

baccaIaureat; 9,2% tern, no minimo, urn baccaJaureat; 8,3% urn brevet de ensino tecnico; 5% 0 brevet;
3,8% 0 CAP; 4,7% 0 CEP; 3,1 % sem diploma (EC., II). Na mesma corpora~ao,podem avan~ar, lado a
lado, duas categorias separadas, desde a origem, por uma diferen~ade carreira de 6 ou 8 anos que, em
seguida, nao cessa de aumentar: por urn lado, os ex-estudantes de X e, par outro, aqueles que a1can~aram

seus cargos pelos concursos internos e, tendo perdido 0 beneficio da antiguidade em sua nova
corpora~ao, podem levar varios anos a recuperar urn nlvel de remunera~ao equivalente aquele que
teriam conseguido em sua corpora~aode origem. 0 cargo de engenheiro·chefe sera conseguido pelos
promovidos apenas a alguns anos da aposentadoria, enquanto e alcan~ado, entre 35 e 45 anos, peIos
estudantes da Polytechnique na expectativa de migrarem [pantoufler] para uma empresa privada.
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41 Como e testemunhado pelo que se designa como "pantouflage", au seja, 0 exodo da "elite" do setor
publico para 0 setar privado, as posi~6es administrativas que, comumente, sao classificadas na categoria
dos quadros superiores - com exce~ao, talvez, das grandes diretorias da administra~aocentral-limitam
se a representar, para os detentores dos diplomas mais prestigiosos, uma posi~ao provisoria tanto
mais desdenhada quanto mais elevada for sua origem social (assim, os estudantes da ENA, oriundos
da classe dominante - e, em particular, os filhos dos altos funcionarios - julgam que, em uma propensao
maior que os estudantes oriundos das classes populares e medias, e normal passar para 0 setor privado,
desde a saida da ENA, ou ao fim de algum tempo de servi~o); pelo contdrio, elas constituem 0

"coroamento de uma carreira merit6ria" para quem e "oriundo da promo~ao": de fato, entre os
individuos c1assificados pelo INSEE nos "quadros superiores", 6,2% declaram nao ter diploma; 16,7%
declaram somente 0 CEP; 10,9% 0 CAP ou urn diploma equivalente; e 11,8% 0 brevet (EC., Il).

42 E 0 mesmo acontece no outro setor do campo: numerosos empresarios, medios ou grandes, "atingiram
sua posi~ao a for~a de trabalho", cujo habitus - "a semelhan~a da barca que continua a avan~ar

aproveitando-se do seu embalo", segundo a expressao de Hume - tende a prolongar as virtudes do
ascetismo e da poupan~a, assim como os gostos e interesses iniciais. 0 mesmo e dizer que os
empresarios distinguem-se nao s6 segundo 0 tamanho e 0 estatuto de suas empresas e,
inseparavelmente, segundo seus dtulos de propriedade ou diplomas de grand ecole, mas tambem,
embora em menor grau, segundo a trajet6ria que as conduziu a sua posi<;ao. (Estas observa<;6es foram
verificadas e, em seguida, mais bern definidas, pela an:Hise das propriedades dos empresarios das
duzentas maiores empresas francesas - d. P. Bourdieu e M. de Saint Martin, "Le patronat", in Actes de
la recherche en sciences sociales, 20-21, mars-avril 1978, p. 3-82).

43 Esta distin~aoestabelecida pela pesquisa SOFRES mostra que 22% dos quadros do setar privada tern
menos de 35 anos e 49% menos de 49 anos contra 14% e 40% dos quadros da administra~aodo setor
publico, respectivamente (EC., V). Os quadros superiores da fun~ao publica (categoria A) disp5em de
uma renda media, por familia, de 47.323 F contra 62.803 F para os outros quadros superiores (EC., I).

44 Em parte, por inspirar-se da inten~ao de apreender disposi<;5es profundas, relativamente
independemes do tempo, a pesquisa realizada em 1963 nao era 0 melhor instrumento para captar as
varia~5es das praticas e dos sistemas de preferencia associados as condi~6es hist6ricas: eis a razao
pela qual tivemos de recorrer a analise secundaria de uma pesquisa de mercado sobre "0 consumo dos
quadros" (Ee., V) que, orientada pela preocupa~aode antecipar a demanda de bens de luxo, estava
bern adequada para apreender os consumos mais distintivos dos novos estilos de vida.

45 A posse permanente de whisky, em casa, edeclarada por 81 % dos quadros do setor privado, 80%
dos engenheiros, 74% dos membros das profiss6es liberais, 69% dos quadros do setar publico, 62%
dos empresarios da industria, 60% dos empresarios do comercio e 58% dos professores, enquanto a
posse de champanha ecitada por 80% dos empresarios da industria, 75% dos empresarios do comercio
e dos membros das profiss6es liberais, 73% dos quadros do setor privado, 72% dos quadros do setor
publico e dos engenheiros e 49% dos professores.

46 Nessas Iutas em que os discursos sobre 0 mundo social- mesmo que sejam rotulados como ciendficos
- sao quase sempre estrategias de imposi~ao simb6lica (que se ignoram como tais), 0 recorso as
"autoridades" desempenha urn papel consideravel. Oaf, 0 elevado rendimento simbolico dos "estudos
norte-americanos", espontaneamente credenciados com a objetividade de uma "ciencia", de alguma
forma, duplamente neutra por ser estrangeira. Sabe~se, por exemplo, 0 uso reservado as analises
crlticas de John Mac Arthur e Bruce Scott, segundo os quais a empresa francesa atribui a prioridade
aos problemas tecnicos sobre os problemas de gestao financeira e de marketing, ao futuro da empresa
concebido em termos de progresso tecnol6gico e de busca de novos procedimentos em vez de considera
10 em termos de produ~ao de produtos de massa realmente rentaveis, etc.

47 Sobre esta visao do mundo, ver P. Bourdieu e L. Boltansky, "La production de l'ideoIogie dominante",
in Actes de la recherche, 11(2-3), juin 1976, p. 3-8.

48 A distribui~ao dos leitores de revistas, segundo 0 sexo, mostra muito claramente essa divisao dos
interesses (embora ela seja, como se sabe por outros estudos, menos marcante na classe dominante
que em qualquer outra classe): a parcela das mulheres, bastante reduzida entre 0 publico leitor de
revistas especializadas em tecnologia, autom6vel, economia ou dencia, assim como reduzida tambern
quando se trata de politica - ou seja, de jornais e semanarios de opiniao -, equipara-se somente ados
homens em rela<;ao aos orgaos especializados em literatura, casa, televisao e artes. Considerando, por
outro lado, que a taxa de feminiliza~ao- que, tratando-se de orgaas orientados, em primeiro lugar,
para a politica, permanece sempre bastame reduzida - aumenta quando se avan~a de I:Aurore para
France-Soir, Le Monde, Le Figaro, J.:Express e Le Nouvel Observateur, ou seja, a medida que diminui
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a propon;ao das fra<;6es dominantes da classe dominante, enquanto aumenta a propon;:ao das frac,:6es
dominadas, temos motivos para supor que a freqiH~ncia da adesao a representac,:ao tradicional da
divisao do trabalha entre as sexos varia segundo a mesma logica entre as diferentes fra<;6es, de modo
que as frac,:6es mais "femininas" sao as menos propensas em aceitar a definic,:ao das tarefas segundo a
qual as mulheres sao exclufdas au se excluem da politica.

49 As fra<;6es dominantes 56 conseguem ser 0 que elas sao se, sem qualquer excec,:ao, 0 principia de
hierarquizac,:ao economica se impuser realmente como dominante, 0 que e0 caso - pelo menOS, no
final do processo - ate meSilla no campo re1ativamente aut6nomo da produc,:ao cultural em que a
divergencia entre 0 valor espedfico e 0 valor mercantil tende a abolir-se com 0 tempo.

50 cf. A. Boime, "Entrepreneurial Patronage in Nineteenth Century France", in E. Carter II, R. Foster
and J. Moody (eds.), Entreprises and Entrepreneurs, Nineteenth and Twentieth Century France,
Baltimore and London, Johns Hopkins University Press, 1976, p. 137-208.

Capitulo 6.

I Basta relacionar as opinioes sobre a musica com 0 conhecimento das obras para verificar que uma
boa parte - ou seja, dois ten;:os - daqueles que escolhem a resposta mais "nobre" ("gosto de qualquer
musica de qualidade") possuem urn conhecimento limitado das obras musicais.

I D. Barnes, L'arbre de 1a nuit (Nightwood), Paris, Ed. du Seuil, 1957, p. 27-29.

3 J. Frank, The Widening Gyre, Bloomington-London, Indiana University Press, 1963, p. 36.

4 A semelhan<;a do pr6prio conteudo desses bens - por exemplo, as referencias chamativas as obras
legftimas -, a publicidade em favor dos bens de cultura media e urn incentivo permanente a alodoxia
cultural: ela valoriza a acessibilidade economica e cultural dos produtos propostos e, ao mesmo tempo,
sua alta legitimidade pe1a invoca<;ao, neste sentido, de autoridades culturais - tais como academicos
ou juris de concursos - cuja autoridade e, por si mesma, urn efeito de alodoxia ja que, como ja vimos,
o reconhecimento de que e1a e objeto tende a variar em razao inversa da competencia.

5 Tais mecanismos de defesa - pelos quais os consumidores se tornam cumplices dos vendedores 
podem ser observados em outros dominios: assim, urn especialista de estudos de mercado sugere que
uma das fun<;oes mais importames da publicidade poderia ser a de fornecer argumentos aos
compradores de modo que estes fiquem sossegados ap6s a compra O. F. Engel, "The Influence of
Needs and Attitudes on the Perception of Persuasion", in S. A. Greyser (ed.), Toward Scientific
Marketing, Chicago, American Marketing Association, 1964, p. 18-29). Estes mecanismos ideoIogicos
que inspiram confian<;a explicam a defasagem entre a avalia<;ao feita pelos agentes a respeito de suas
praticas culturais e a verdade objetiva de tais praticas: tudo se passa como se, em todos as nfveis da
hierarquia dos graus de consagra<;ao, houvesse sempre a tendencia a atribuir a tais pnlticas urn valor
superior ao que lhe e reconhecido, objetivameme, pela estrutura do campo.

6 0 mesmo e dizer que nao hi necessidade de invocar a censura au "as cumplicidades polfticas"
(apesar do pape! desempenhado par elas em varios casos) para explicar que os produtos mais
academicos, alem dos produtos mais tipicamente "medios", tern encontrado na televisao urn
consider<lvel fortalecimento, propicio a modificar indiretamente - entre outros aspectos, por intermedio
do efeito economico da publicidade, oferecida deste modo, e das transforma<;oes correlatas das
estrategias de edi<;ao e difusao - as rela<;6es entre 0 campo de produ<;ao restrita e 0 campo da grande
produ<;ao.

7 0 Felix de Nightwood manifesta, tambem, a gosto pelo heter6clito: "Especialista em decretos e leis,
em contos populares e heresias, degustador de vinhos raros, manuseador de livros ainda mais raros e de
contos domesticos - contos de homens que chegaram a santidade e de animais que se condenaram -,
erudite em materia de projetos de fortifica<;oes e pontes, reservando-se uma parada diante de todos as
cemiterios e de tedas as estradas, conhecedor de urn grande numero de igrejas e castelos, sua mente
retornava, de maneira confusa e respeitosa, a Madame de Sevigne, Goethe, Loyola e Brant6me" (ibid.).

8 Nao e por acaso que as pesquisas sobre as praticas e as opini5es em materia de cu!tura tendem a
assumir a forma de urn exame em que os pesquisados - que sao e se sentem sempre avaliados a partir
de uma norma - obtem resultados hierarquizados em conformidade com seu grau de consagra<;ao
escolar e exprimem preferencias que correspondem sempre muito estreitamente a seus diplomas,
tanto em seu conteudo quanta em sua modalidade.
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9 A representa<;ao que os produtos da Escola tern a respeito do autodidata e urn bela exemplo, por urn
lado, das verdades parciais e interessadas que produz a lucidez parcial da percepr;ao comum e, por
outro, das estrategias (inconscientes) pelas quais cada arte de viver e fortalecida, incessantemente,
pela convic<;ao de sua excelencia ao confrontar-se, para desvaloriza-las, com outras artes de viver.

10 Sera necessaria dizer que a escolha desses dois exemplos, altamente comemorados, fez-se com a
inten<;ao de convidar ao raciodnio a fortion?

II "Os bodhisattvas dos Wei e os de Nara, as esculturas khmer e javanesa, a pintura song, nao exprimem
uma comunhao cosmica semelhante a que e manifestada por urn timpano romano, por uma danr;a de
Civa, pelos cavaleiros do Partenon? Todas essas obras, certamente, exprimem tal comunhao; e, inclusive
a Kermesse de Rubens. Basta observar qualquer obra-prima grega para ver que, por mais triunfante
que seja a sagra<;ao oriental, seu fundamento, em vez de se encontrar na razao, esta no 'sorriso
incomparivel das ondas'. 0 ribombar ja longinquo do raio antigo orquestra, sem encobri-Ia, a imortal
evidencia de Antigona" (A. Malraux, Les voix du silence, Paris, NRF, 1952, p. 633).

12 cf. P. Benichou, op. cit., p. 177-178.

13 Eevidente que tudo 0 que e dito, aqui, a respeito das posi<;6es medias - pelo fato de que a evidencia
se imp6e melhor a seu prop6sito - e valida em re1a<;ao a todas as posi<;6es do espa<;o-tempo social.

14 Eassim que se pode anunciar, atualmente, que os pequeno-burgueses "sao, no maximo, 4.311.000"
(C. Baudelot, R. Establet e]. Malemort, La petite bourgeoisie en France, Paris, Maspero, 1974, p. 153).

IS Entre as propriedades das posi<;6es fortemente predeterminadas da func;:ao publica - por exemplo,
as quadros medias de administrac;:ao -, a mais significativa do ponto de vista considerado aqui e, sem
qualquer duvida, a fata de que elas oferecem, com a carreira garantida estatutariamente, a seguranr;a
de uma trajet6ria individual relativamente previslvel.

16 Isso e compreensivel ja que sua aparic;:ao e, em grande parte, a efeito das transformar;6es do sistema
escolar.

17 Esse vinculo entre 0 futuro e a ascensao social ou entre 0 passado e 0 dec1inio e marcante, de forma
bastante profunda, na visao dominante do mundo (em que, a respeito de urn individuo, diz-se que
"ele tern futuro" ou, relativamente a uma posic;:ao, que ela e "de futuro" para indicar que eles recebern
a promessa de uma ascensao social, ou seja, do aburguesamento). Ele encontra urn fundamento e urn
fortalecimento incessante em todos os mecanismos sociais de concorrencia - dos quais 0 mais exemplar
e, evidentemente, a moda - em que as diferenc;:as entre as classes retraduzem-se em distancias temporais
em uma corrida orientada para 0 mesmo objetivo. Ele funciona no inconsciente politico ou, ate mesmo,
ciendfico, atraves de todos os usos normativos do esquema evolucionista que identifica 0 povo com 0

passado superado ou que, de forma mais sutil, transforma a visao revolucionaria em uma reviravolta
da visao dominante que conduz a identificar 0 povo com 0 futuro, ou seja, a forma par excelencia do
arcaismo (esse esquema de pensamenta e, particularmente, eficiente em universos que, a exemplo do
campo intelectual, se baseiam na oposir;ao entre 0 novo e 0 antigo).
18 0 exemplo dos artesaos e uma boa oportunidade para lembrar que, ao tratarrnos como se fosse urn
ponto 0 que, na realidade, e urn espa~o - e, as vezes, urn verdadeiro campo -, operamos uma
simplificar;ao inevitavel, imposta pela propria escala em que devemos nos situar para tentarmos
apreender 0 espac;:o social em seu conjunta (e, assim, evitarmos os enos em que incorrem, quase
inevitavelmente, por efeito mesmo da autonomizac;ao, as monografias especialmente consagradas a
esta ou aque1a "profissao").

19 19,5% do conjunto dos quadros medios (quadros de administrac;:ao, tecnicos, professores primarios)
e 20,3% dos empregados de escritorio estao inscritos em uma biblioteca (contra 3,7% dos
cornerciarios e 2,2% dos pequenos ernpresarios); 18,5% e 12,9% tern uma colec;:ao de selos (contra
3,7% e 2,8%); 14,2% e 10,3% seguem cursos por correspondencia ou estao inscritos em cursos
(comra 0 e 2%). (d. Ee.. IV).

20 Temos motivos para falar de "preferencia" em materia de cultura legitima apenas a partir de determinado
nivel de competencia (correspondente praticamente a urn diploma de conclusao de secundario). Isso ve
se claramente pelo fato de que, aquem desse nivel, os individuos tratam as quest6es de preferencia
como se fossem quest6es de saber, dizendo preferiros pintores que eles conhecem; alem disso, a propon;ao
dos individuos que conhecem urn numero de compositores superior ou igual ao numero de obras que
afirmam conhecer aumenta a medida que se eleva 0 nivel de instruc;:ao, de modo que os individuos mais
cultos se recusam a reconhecer valor a determinadas obras que eles conhecem.

21 Os empregados de escritorio - principalmente os mais jovens - que assistiram a uma elevada
proporc;ao dos filmes propostos (3,5 em media contra 2,4 para os operarios com qualificac;:ao e
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contramestres; 2,3 para os artesaos e pequenos comerciantes) interessam-se mais pelos atores que
pelos diretores (em media, citam 2,8 atores contra 1 56 diretor e, muitas vezes, nomeiam os atores de
filmes que nao tinham visto). Assim, se assistiram com maior freqtiencia - em rela~ao a tadas as
outras categorias - a Rocco e seus irmaos de Visconti foi, sem duvida, por causa de Annie Girardot e
Alain Delon.

n 0 tra~o distintivo da constela~aodas escolhas dos tecnicos - que, considerados em seu conjunto,
ocupam as posi~6es mais pr6ximas do centro de gravidade - reside no fata de que e1es leem nitidamente
mais obras cientfficas ou tecnicas e tiram maior numero de fotografias, alem de irem mais vezes ao
cinema.

23 A profissao de professor prima-rio participa, em certa medida, das caracteristicas das novas profiss6es
em razao das mudan~as - a mais visfvel e a feminiliza~ao, sem duvida, correlata de uma eleva~ao da
origem social- por que tern passado 0 recrutamento escolar e social, alem da forma~aoda corpora~ao,

conduzindo a coexistencia, na mesma posi~ao, de agentes que diferem por sua trajet6ria social e por
todas as propriedades correlatas (por exemplo, homens em ascensao social e mulheres que pertencem
as classes superiores por sua origem ou pelo casamento).

24 Esta lei contribui, de forma considedvel, para determinar a escolha de uma carreira artistica em
detrimento de carreiras menos arriscadas (ou 0 inverso) e, entre as carreiras artisticas, a escolha
daquelas que sao, em determinado momento, as mais arriscadas (genero, maneira, etc.).

25 Pode-se ver outro indicio da posi~ao instavel dos servi~os medico-sociais no faro de que eles tern
uma taxa de pratica de esportes chiques incomparavelmente superior ados outros membros das
classes medias (por exemplo, somente 41,6% afirmam que nunca jogaram tenis contra 70,4% dos
professores primarios; em rela~ao ao esqui, as taxas correspondentes elevam~se a 41,6% e 78,5%).

26 Os quadros medios do comercio e as secretarias, cujo capital cultural e menor que 0 dos membros
dos servi~os medico-sociais, fazem escolhas mais desconexas: a frequencia com que se interessam
pelos filmes preferidos dos membros das classes populares ou dos pequenos empresarios (0 mais
lange dos dias, Sete homens e um destino, Le vice et la vertu) e maior que ados professores e membros
dos servi~os medico~sociais,interessando-se tambem - mas, evidentemente, em menor porcentagem
- pelos filmes preferidos por estes ultimos (0 bandido Giuliano, 0 processo, Sempre aos domingos).

27 Esta busca da conformidade com 0 ideal de distin~ao revela-se na escolha combinada das refei~6es

sem cerimonia com refei~6es originais e ex6ticas - "os pequenos restaurantes chineses" - OU, ainda,
em series, tais como Fran~oise Hardy, Buffet, Van Gogh, que podem se encontrar com a Kandinsky
dos professores au 0 Concerto para a mao esquerda das profiss6es liberais.
28 39,5% dos membros da nova pequena burguesia oriundos das classes superiores afirmam conhecer,
pelo menos, 12 das obras de musica que Ihes sao propostas, ao passo que 25% somente podem citar,
pelo menos, 12 dos composirores dessas mesmas obras. Esta diferen~a ja nao se observa na nova
pequena burguesia oriunda das classes populares e medias: 15% afirmam conhecer, pelo menos, 12
obras; 15%, igualmente, dtam 0 nome de 12 compositores, no minimo. A mesma l6gica faz com que
os primeiros declarem - com uma frequencia (85%) muito maior que os segundos (58%) - seu interesse
par toda musica de qualidade.

29 E isso ocorre, embora as interioranos possam exigir aos magazines - essa e, sem duvida, a fun~ao

principal de Le Nouvel Observateur - que lhes forne~am 0 substituto do que proporciona 0 fato de
residir em Paris, au seja, essa especie de sentimento de "estar por dentro" que e 0 verdadeiro principia
do faro ou do topete cultural.

30 Pelo fato de que, por urn lado, se tira urn lucro tanto maior das oportunidades ofereddas pelo meio
circundante cultural quanta mais importante for 0 capital possuido e, por outro, os incentivos
conformizantes exercidos pelo grupo sobre seus membros sao tanto mais intensos quanto maior for
seu capital cultural, as diferen~as entre os parisienses e os interioranos sao tanto mais marcantes
quanto mais elevado for 0 nivel de instru~ao.

31 0 romance de Georges Perec, Les choses (Paris, ]ulliard, 1965) evoca muitlssimo bern, com seus
pr6prios meios, a rela~ao de mistificadores mistificados que os profissionais do discurso sobre as
coisas, fascinados pelas coisas - os her6is sao psicossoci6logos em urn gabinete de estudos de
publicidade -, mantern com coisas, cujo valor e garantido pelo discurso de que elas sao objeto.

32 Entre os determinantes que levam as membros das novas profiss6es a uma representa~aosubversiva
das rela~6es entre os sexos, convem contar, entre muitos OutIOS, com 0 fato de que, no seio da classe
media - e, sem duvida, das novas fra~6es -, verifica-se maior frequencia de discordancias, em favor da
mulher, entre os diplomas escolares ou os estatutos profissionais dos dois c6njuges; par sua vez, as
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discordancias, em favor do marido, relativamente a estatutos profissionais com diploma escolar
equivalente, tern sido objeto das mais severas criticas.

33 Ao enunciar, antecipadamente, 0 ponto de vista da antiga moral sobre 0 que, para ela, e algo
impensavel, Kant eSCreve 0 seguinte: "Vma obriga<;ao relativa afrui<;ao e, evidentemente, urn absurdo.
o mesmo deve ocorrer, tambem, com toda pretensa obriga<;ao relativa a a<;6es, cuja {mica finalidade e
a frui<;ao mesmo que esta seja 0 mais espiritualizada (ou embelezada) possivel: mesmo que seja uma
frui<;ao mfstica que, por conven<;ao, e chamada celeste" (E. Kant, Critique du jugement, trad. fro de
Gibelin, Paris, Vrin, 1928, p. 46, nO 1).

34 M. Wolfenstein "The Emergence of Fun Morality", in E. Larrabee and R. Meyersohn (eds.), Mass
Leisure, Glencoe, I 11, The Free Press, 1958, p. 86~97.

35 Sera necessario referir todos os perigos de erro em que incorremos quando empreendemos, a exemplo
do que ocorreu neste estudo, objetivar uma moral social- e, sobretudo, no exato momenta em que ela
se imp6e com a agressividade dos prim6rdios, de modo que a lucidez pode ser apenas 0 efeito da
adesao a urn ethos adverso? E6bvio que cada uma das palavras utilizadas para caracterizar as duas
morais antagonistas pode funcionar, para os defensores da moral oposta, como uma injuria; portanto,
e inutil procurar uma perfeita "neutralidade" de tom (a vulgata psicol6gica identificani, por exemplo,
"ascetico" com "masoquista"). Em suma, conviria, em cada caso, restituir 0 avesso do vivenciado da
objetiva<;ao socio16gica - por exemplo, a dimensao her6ica do modo despojado, severo, de vida do
ascetico que encontra seu prazer no esfor<;o e na exalta<;ao da auto-supera<;ao, ou a inocencia generosa
do culto liberacionista que se baseia em urn senso agudo do absurdo das obriga<;6es e dos desafios
sociais - e, como foi pratica permanente durante nosso estudo, relacionar as disposi<;6es descritas
com suas condi<;6es sociais de produ<;ao, considerando sempre, por exemplo, as disposi<;6es repressivas
como 0 produto da repressao (ou da regressao social).

36 Ao levarmos longe demais a oposi<;ao entre a politiza<;ao e a psicologiza<;ao, corredamos ° risco
de esquecer que a participa<;ao, na comunidade militante, pode oferecer, tambem, uma solu<;ao para
dificuldades existenciais - mesmo que estas nao sejam 0 principio exclusivo da adesao - ao
proporcionar todas as seguran<;as e a confirma<;ao de todas essas seguran<;as fornecidas pela imersao
em urn gropo integrado, separado, fechado em si mesmo, dotado de leis, linguagem e ritual
distintivos, fazendo apelo e reconhecendo a dedica<;ao e 0 sacrificio (d. D. Mothe, Le metier de
militant, Paris, Le Seuil, 1973). No entanto, ao reduzirmos a l6gica da participa<;ao no partido a
l6gica de uma terapeutica de grupo, corredamos 0 risco de esquecer que as transap5es psico16gicas
e, em particular, 0 imercambio de dedica<;ao e reconhecimento ("a confian<;a dos camaradas") limita
se a ser a forma vivenciada (0 que nao significa que sejam desprezfveis) de transa<;6es, muito mais
profundas, entre a "instituh;ao total" - que, ao exigir uma dependencia total, da tanto mais quanto
mais totalmente the e dado 0 que se tern e e fora dela - e seus membros que (se) dao tanto mais a
institui<;ao (e, em retorno, receberao outro tanto) quanto maior sua expectativa a respeito de1a
porque tern e sao menos fora da institui<;ao.

37 d. P. Bourdieu, Esquisse d'une theorie de la pratique, Paris-Genebra, Droz, 1972, p. 194~ 195.

38 d. N. Elias, La civilisation des mceurs, Paris, Calmann-Levy, 1973 e La dynamique de l'Occident,
Paris, Calmann-Levy, 1975.

39 Na impossibilidade de nos apoiarmos em outra coisa, alem das observa<;6es da existencia cotidiana
e das indica<;6es indiretas fornecidas pe1a pesquisa, acreditamos poder mostrar que, por urn lado, os
adeptos dessa especie de seitas organizadas em torno das novas formas de exercicio corporal sao
aliciados, sobretudo, entre as mulheres da nova pequena burguesia e, por OUtro, 0 tema do corpo
liberado inscreve-se em uma problematica com forte colora<;ao religiosa - pelo menos, no lexico utilizado
- em que estao inclufdos os "problemas do casal", a "libera<;ao da mulher", etc.

40 Compreende-se 0 horror que lhes inspira qualquer forma de objetiva<;ao sociol6gica - e, a contrario, a
sedu<;ao exercida sobre eles pelo encantamento psicol6gico ou psicanalitico. E que eles estejam prontos
a aplaudir todas as variantes efemeras da velha denuncia personalista do "reducionismo" cientifico que
e a forma elementar do aristocratismo intelectual e que encontrou urn refor<;o inesperado na identifica<;ao
de todo esfor<;o para objetivar cientificamente as praticas com uma condena<;ao etica, ate mesmo, politica
(com 0 tema "ciencia = Gulag", permitindo que f6sseis p6s-hegelianos mais usados fa<;am urn come
back inesperado nos semanarios de qualidade para intelectuais). E que a existencia de uma sociologia
cientifica nao seja menos improvavel que habitualmeme em tempos em que as posi<;6es de soci610go
fazem parte dos "Iugares" de refugio para quem pretenda escapar da classifica<;ao.

4\ cf., por exemplo, E. Dichter, La strategie du desir, Une phiJosophie de la vente, Paris, Fayard, 1961.
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41 Podemos, inclusive, nos questionar para saber se a moral da liberayao nao esta em via de oferecer a
economia 0 consumidor perfeito tal como foi sonhado, desde a origem, pela teoria econ6mica: e nao
somente impelindo-o a consumir, mas tambem propondo~lheprodutos sempre novos. A contribuiyao
mais importante da nova moral poderia consistir em produzir os consumidores isolados - a despeito
de todas as associayoes, ajuntamentos estatisticos de ayoes puramente aditivas - e, por conseguime,
livres de (ou obrigados a) enfrentar, desordenadamente, os mercados separados (para crianyas, teen
agers, "terceira idade", etc.) da nova ordem econ6mica e desembarayados das obriga~oes e dos freios
impostos pelas mem6rias e antecipa\oes coletivas, em poucas palavras, liberados das estruturas
temporais proprias das unidades domesticas, com seu ciclo de vida proprio, seu "planejamento" a
longo prazo, as vezes, durante varias gerayoes, e suas defesas coletivas contra as restriyoes brutais e
imediatas do mercado.

Capitulo Z

I Nao e por acaso que 0 esquecimento do habitus e de seus efeitos e comum a todas as vis6es burguesas
do povo, ao pessimismo conservador que naturaJiza as propriedades produzidas pelas condiyoes sociais
e ao otimismo do revolucionarismo idealista que ignora que a classe openhia e modelada pela
necessidade, inclusive, na forma de sua revolta contra a necessidade.

1 Sera necessario dizer que nao basta ser oriundo dessas classes para estar em condiyoes de praduzir
uma representayao exata de sua visao do mundo social? Nem que seja pelo fato de que 0 distanciamento
pode supor ou determinar relayoes com essas classes (tais como 0 proselitismo populista) tao
radicalmente fechadas quanto a pura e simples distancia dos estranhos a classe.

3 Norbert Elias relata (depois de Taine) urn gesto do duque de Richelieu que mostra 0 seguinte: a arte de
gastar sern Jirnites, pela qual, no seculo XVII se marcava a distancia entre 0 aristocrata e 0 burgues da
poupanya e do luera, do mesmo modo como, atualmente, marca a distancia entre 0 burgues e 0 pequeno
burgues, pode ser objeto de urn ensino explfcito, no caso-limite de uma classe cuja existencia depende
da repradur;:ao de seu capital social: "0 duque entrega ao filho uma balsa para que 0 jovem aprenda a
gastar 0 dinheiro como urn grande senhor; como ele devolve a bolsa cheia, 0 pai apodera-se dela e, a
frente do filho, lanya-a pela janela" (N. Elias, La societe de Cour, Paris, Calmann~Levy, 1974, p. 48).

4 Inumeras razoes - e, em particular, a separayao ffsica e social entre os universos de vida - fazem com
que essas duas experiencias sejam bastante irnprovaveis (apesar de terem sido tiradas da vida concreta).
De fato, de acordo com a observa~ao de Marx, marcada par certa brutalidade, "0 que se oferece a
nossos olhos, em qualidade e em quantidade, nao depende somente do estado atual do mundo, apesar
de sua real interferencia, mas ainda do proprio porta-niqueis e da posi\ao social resultantes da divisao
do trabalho e, talvez, 0 prive de urn grande numero de coisas, por mais a\ambarcadores que sejam
seus olhos e ouvidos" (K. Marx, J.:ideologie al1ernande, Paris, Ed. Sociales, 1968, p. 326). Salvo exce~ao,

os membros das classes populares "nao tern ideia" do que possa ser 0 sistema das necessidades das
classes privilegiadas, tampouco de seus recursos dos quais tern, igualmente, urn conhecimento bastante
abstrato e sem qualquer correspondencia com 0 real (e assim que, por exemplo, interrogados a respeito
do "preyo medio de urna boa refeiyao no bairro dos Champs-Elysees", 13% dos openirios afirmam sua
ignorancia; 35% situam esse preyo entre 15 e 24 F; 22%, entre 25 e 29 F; 13%, entre 30 e 39 F; e 13%
acima de 50 F - contra 2, 11, 20, 33 e 14% para os quadros, industriais e membros das profiss6es
liberais, respectivamente, ao passo que os quadros medios prop6em avalia\oes intermedhirias).

5 Considerando que a parcela da renda reservada para a alimenta~ao eleva~se fortemente em valor
absoluto, a parce1a das outras despesas aumenta relativamente menos e a estrutura das despesas
permanece praticamente 0 que ela e entre os operarios com qualificayao. Alguns itens aumentam,
todavia, de forma significativa (pequenos aparelhos eletrodomesticos, despesas de manuten~ao

reparay6es, saHio de cabeleireiro-cuidados de beleza, telefone, livros-jornais-espetaculos, despesas
com instruyao escolar e com f(~rias) (FC., lll).

6 C. Roy, "Les conditions de vie des menages, exploitation triennale 1965-66-67", Les collections de
l'INSEE, dec. 1973, M 30.

7 Trata-se, sem duvida, do mesmo "realismo" que, da ayao polftica ou sindical, leva a excluir tudo 0

que poderia dar-lhe urn aspecto puramente simb6lico nos meios utilizados (com tudo 0 que da sua
marca as passeatas tipicamente estudantis) e, sobretudo, nos objetivos visados.
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,., as membros das classes populares, assim como as membros das etnias dominadas, podem colocar
seu ponto de honra em desmentir a imagem que os dominantes tern da classe de que fazem parte. :E
assim que 0 culto popular a Jimpeza au a honestidade - "pobres, diz-se, mas honestos" - cleve, sem
duvida, alga - a exemplo de certas fafmas de ostemac;:ao da sobriedade - apreocupac,:ao em refutar 0

preconceito burgues. E a mesma intenc,:ao de reabilita~aoencontra-se na origem do discurso pelo qual
o individuo se esfon;a par se convencer de que "0 que falta e0 dinheiro" (e nao 0 gosto) e de que "se
tivessemos recursos, saberfamos comprar" (au "nos vestir como cleve ser").

9 cf. P. Bourdieu, Un art moyen, Paris, Ed. de Minuit, 1965, p. 54-64.

10 cf. Y. Delsaut, "I..:economie du langage populaire", in Actes de la recherche en sciences sociales,
1975,4, p. 33-40.

II Encontrarfamos ai 0 principio da imagem que as mulheres das classes populares tern a respeito das
reivindical;oes feministas.

12 Pelo fato de que a reproval;ao cai nao sobre a diferenl;a, mas sobre a intenl;ao declarada de se
distinguir, aceita-se tanto mais facilmente a diferen~a "natural" que define 0 burgues, quanto melhor
sua "simplicidade" confirma que ela nao e 0 produto de uma intenl;ao negativa de distin~ao.A diferen~a

s6 e percebida e denunciada como tal pelas pessoas formadas do pomo de vista politico e sindical,
aquelas de quem as outros dizem: "ele faz poHtica", subentendendo alguem "difidl", "incomodo",
"que nao deixa passar nada". Ve-se 0 partido que pode ser tirado dessas disposi~oespelas estrategias
de condescendencia de todas as formas de paternalismo.

13 Urn conjunto de indicios tendem a mostrar que as classes populares permanecem vinculadas a
uma moral mais rigorosa para tudo 0 que tange a sexualidade e a divisao do trabalho entre os
sexos. Assim, em materia de vestuario, as classes populares que, sem duvida, par razoes funcionais,
admitem de born grade 0 usa de cal~as para 0 trabalho, rejeitam tal roupa, com muito maior
freqGencia que as outras classes, quando se trata de usa-las em casa ou para sair; do mesmo
modo, continuam desaprovando, em porcentagem bastante elevada, as mini-saias - e, sobretudo,
para 0 trabalho e saidas (Sondages, nO 1, 1968, p. 79). Os operarios e, sobretudo, os agricultares,
estao menos inclinados (34 e 53,2% contra 57% dos quadros medios e 59% dos quadros superiores)
a afirmar que nao atribuem qualquer importancia a virgindade; a parcela daqueles que julgam
bastante ou muiro importante 0 lugar do amor flsko na vida eresee ligeiramenre quando se sobe
na hierarquia social; inversamente, quando se sobe nessa hierarquia, decresce a parcela daqueles
que afirmam ter amado apenas uma pessoa na vida, assim como a parcela daqueles que afirmam
que nao se pode amar duas pessoas ao mesmo tempo ou que 0 amor propordona, antes de tudo,
temura (mais do que, por exemplo, amor fisico), au que 0 erotismo e a infidelidade matam 0

amor (EC., XLVI).

14 A mesma oposi~aoem uma pesquisa mais antiga em que a parcela acumulada dos consumidores de
alimentos salgados (ovos, presunto, salsichao, pate ou queijo), no cafe da manha, decresce quando se
vai dos agricultores para os openirios, empregados e quadros superiores, ao passe que a parcela dos
consumidores de alimentos adol;ados (compotas, mel au frutas) varia em razao inversa. cf. H. Gournelle
e A. Szakvary, "Enquete sur Ie petit dejeuner en France", in Annales d'hygiene de langue frant;aise, t.
3, nO 2, mai-juin 1967, p. 28.

15 Sem duvida, pode-se imputar, em parte, a maior toleranda com rela~ao as infral;oes da norma da
divisao do trabalho entre os sexos, a fato de que a parcela dos homossexuais conheddos e reconheddos
como tais cresce consideravelmente amedida que se sobe na hierarquia social (e, tambem, a medida
que cresce 0 tamanho das aglomera~oesde residencia): a parcela das pessoas interrogadas que dizem
"conhecer homossexuais em sua vizinhan~a" passa de 10% entre os agricultores para 16% entre as
opera.rios, 22% entre os pequenos comerciantes e artesaos, 25% entre os quadros medios e empregados,
alem de 37% entre os industriais, quadros superiores, membros das profissoes liberais e grandes
comerdantes; e, igualmente, passa de 10% nas cidades com uma popula~aoinferior a 2.000 habitantes
para 38% na aglomera~aoparisiense (EC., XLVII).

16 A referenda adivisao do trabalho entre os sexos que conota a represenrac,:ao da identidade pessoal
ou coletiva (em determinado caso, urn operario, ao ter de classificar profissoes, coloca, por exemplo,
todas as profissoes mIo brac,:ais na mesma dasse, dizendo: "Sao todos pederastas!") evoca nao tanto a
dimensao propriamente sexual da prarica quanto as virtudes e capacidades estatutariamente assodadas
aos dois sexos, ou seja, a forc,:a au a fraqueza, a coragem ou a covardia, em vez da potencia au impotencia,
atividade ou passividade.
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17 Este fato e evocado, concretamente, atraves da nipida desvaloriza~ao da for~a de trabalho que
acompanha 0 envelhecimento.

18 d. T. W. Adorno, "On Popular Music", in Studies in Philosophy and Social Sciences, 9, 1941. Seria
faci! mostrar, por exemplo, que a musica mais legitima, em companhia do disco e radio, eobjeto de
usos nao menos passivos e intermitentes do que as musicas "populares", sem cair em descredito,
nem que the sejam imputados os efeitos alienames atribufdos a musica popular. Quanto ao cara.ter
repetitivo da forma, ele atinge seu apogeu no canto gregoriano (no entanto, altameme valorizado)
ou no grande numero de musicas medievais, estudadas atualmente, assim como na quamidade de
musicas de diversao dos seculos XVII e XVIII, alias, concebidas na origem para serem consumidas
"como fundo musical".

19 "No jornal Sud-Ouest Dimanche, de 8 de agosto, foi publicada a fotografia de urn Renault RS
transformado em cabriole de quatro lugares. Urn artigo intitulado 'Quando urn fabricante de veiculos
e urn costureiro se unem para vestir urn veiculo' apresenta 0 fabricante Lohr como autor do carro. 0
que nao e absolutamente 0 caso. Fui eu que concebi essa versao do vekulo, que 0 desenhei para
Cacharel e que detenho sua propriedade artistica. Acompanhei, pessoalmente, sua realiza~aono atelie
do fabricante, cujo papeJ ficou limitado ao aspecto tecnico. Portanto, 0 titulo mais adequado a verdade
seria 0 seguinte: 'Quando urn artista e um costureiro se unem para transformar urn veiculo'" (Correio
dos leitores, in Sud-Ouest Dimanche, 22 aoot 1976).

20 Por exemplo, 0 campones da regiao de Beam que, ao explicar que nao havia pensado em ser prefeito,
apesar de ter obtido 0 maior numero de votos na elei~ao municipal, respondeu: "Mas eu nao sei
falar!".

21 Tudo parece indicar que as classes populares s6 viriam a reconhecer seu interesse de classe em
materia de educa<;ao se, no minimo, estivessem comprometidas com 0 processo educativo: a descoberta
da escola conservadora sup6e a experiencia previa da "escola libertadora". Assim, observa-se que os
estudantes oriundos das classes medias e populares sao os mais sensiveis a problematica da
"democratiza<;ao", apesar de aderirem, freqUentemente, aos valores carismaticos que dominam a
institui~ao escolar. No entanto, a experiencia da relega<;ao nas areas e se<;6es mais desvalorizadas,
assim como a descoberta da desvaloriza<;ao dos dtulos adquiridos e que facilitam, sobremaneira, 0

inkio de uma tomada de consciencia coletiva.

22 Seria interessante determinar, por uma analise propriamente lingiHstica, como se define essa fronteira
no dominio da linguagem. Se for aceito 0 veredicto do "senso social" dos pesquisadores, boa medida
nao do estatuto lingiiistico da lingua utilizada pelos entrevistados, mas da imagem social que podem
ter os interlocutores cultos a seu respeito (as taxinomias empregadas para classificar as linguagens e
as pronuncias sao as do uso escolar) aparece que tal diferen<;a e, de fato, bastante marcante entre os
operarios (e, tambem, entre os arteSaos e pequenos comerciantes) e os empregados: entre os primeiros,
42% sornente falam uma linguagem julgada "correta" contra 77% entre os empregados (aos quais se
deve acrescentar 4% de linguagem "impecavel", totalmente ausente entre os operarios); do mesrno
modo, as "sotaques sem valor" passam de 12,5% para 28%.

n Os operarios, os mais numerosos a escolher 0 adjetivo "boa-vida" para qualificar 0 amigo ideal,
sao, tambem, os mais numerosos - e de longe - a afirmar que tern propensao para julgar
favoravelmente uma pessoa que gosta de comer e beber bern (ou seja, 63% contra 56% dos
agrieultores, 54% dos quadros medios e empregados, 50% dos comerciantes e artesaos, alem de
48% dos empresarios, quadros e membros das profiss6es liberais) (EC., XXXIV). Podemos comparar
esses tra<;os com 0 gosto, ja evocado, por tudo 0 que cria "a ambiencia" de urn espeviculo, assim
como de uma Festa e de uma refei<;ao, e por quem sabe contribuir para isso; e, igualmente, a propensao,
bastante rnarcante, para solicitar as imagens que perpetuem os "bons momentos" da existencia e os
simbolos da festa.

24 A "carreira" que se oferece aos operarios e, sem duvida, vivenciada, em primeiro lugar, como 0

avesso da carreira negativa que conduz ao subproletariado; 0 que conta, nas "promo~6es", sao, ao
lado das vantagens financeiras, as garantias suplementares contra a amea<;a, sempre presente, da
recaida na inseguran<;a e miseria. A potencialidade da carreira negativa e tao importante para
apresentar as disposi<;6es dos operarios com qualifica<;ao quanta a potencialidade da promo<;ao para
compreender as disposi<;6es dos empregados e quadros medios.

2S 10,5% dos operarios sem qualifica<;ao e trabalhadores bra<;ais, alem de 17% dos pequenos comerciantes,
dtam Rousseau entre os pintores contra, por exemplo, 6% dos opera.rios com qualifica~ao, 3% dos
professores primarios e tecoicos, alem de 0% dos quadros medios de administra<;ao (parece que 0 nome
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de Braque, citado par 10,5% dos operarios sem qualifica~ao e trabalhadores bra~ais, contra 4% dos
operarios com qualifica<;ao, eobjeto de urn conhecimento ex audiru; de fato, a pesquisa coincidiu com a
mone de Braque que havia sido objeto de numerosos comentarios na televisao e no radio).

26 Os efeitos da diferem;a de idade e de instrw:;:ao combinam-se para produzir diferenc;as bastante
marcantes nos gostos em materia de canc;ao: os contramestres e os openirios com qualificac;ao tendem,
preferencialmente, para as cantores mais amigos e rnais bern estabelecidos, assim como mais bern
posicionados na hierarquia dos valores culturais - ou seja, Piaf, Becaud, Brei, Brassens -, enquanro
as openirios sem qualificac;ao e os trabalhadores brac;ais citam, de preferencia, Johnny Hallyday e
Fran~oise Hardy.

Capitulo 8.

I K. Marx e F. Engels, I:ideologie allemande, Paris, Editions sociales, 1968, p. 433~434.

2 F. Engels, Anti~Diihring, Paris, Editions sociales, 1950, p. 214.

3 Se aceitarmos a equa<;ao exposta por Marx em I:ideologie allemande (op. cit., p. 59): "a linguagem e
a consciencia real, pnitica".

4 Sobre a genese historica da filosofia da invisible hand e sobre sua fun<;ao no pensamento economico
e politico, poderemos ler Albert Hirschman, The Passions and the Interests, Political Arguments for
Capitalism before its Triumph, Princeton N. j., Princeton University Press, 1977.

5 Como alhures, 0 campo de produ<;ao artistica delimita, em cada momento, a campo das posi<;6es
artisticas possiveis.

6 Essa re1a<;ao muito geral observaHse, como se sabe, no dominio da competencia artIstica em que a
exclusao subjetiva - "isso nao me interessa" ou "isso nao e para nos") e apenas 0 efeito de uma
exclusao objetiva.

7 SOFRES, La France, l'AIgerie et Ie Tiers Mande, fevr. 1971.

8 No estado atual da pesquisa, e impossIvel apreender a logica das varia<;6es observadas nas taxas de
nao~respostas a questoes identicas, formuladas pelo mesmo organismo em momentos diferentes (uma
serie de pesquisas realizadas pelo IFOP sabre a energia nuclear em 1974, 1975, 1976 e 1977). Tudo
parece indicar, de qualquer modo, que tais varia<;6es permanecem inferiores as varia~6es das diferentes
opini6es manifestadas.

9 0 efeito do estatuto sexual pode encontrar~se fortalecido ou contrariado peio efeito do outro titulo
de competencia polftica que e a diploma. E assim que se, ao serem questionadas sabre suas inten<;6es
de voto em caso de elei<;6es legislativas, as mulheres em seu conjunto respondem com menor freqiiencia
que os homens, a diferen<;a entre as sexos tende a aumentar quando se desce na hierarquia social: a
parcela das nao~respostas e de 21 % para as mulheres e de 18% para os homens entre os quadros
superiores; de 22% e 17% entre os quadros medios; 27% e 17% entre os empregados; 32% e 24%
entre os artesaos e comerciantes; 28% e 18% entre os opera.rios; e 38% e 26% entre os agricultores
(G. Michelat e M. Simon, "Categories socio~professionnelles en milieu ouvrier et comportement
politique", in Revue fran{:aise de science politique, XXV, 2 avril 1975, p. 291~316). De fato, uma
analise por fra<;oes faria aparecer, sem duvida, que em materia de politica, como em materia de estetica,
as diferen<;as entre os sexos tendem a diminuir quando se vai das classes dominadas para as classes
dominantes e, ao mesmo tempo, quando, na classe dominante e, sem duvida, tambem, na pequena
burguesia, se vai das fra<;6es dominantes, do ponto de vista economico, para as fra<;6es dominadas.
Tudo parece indicar que a recusa do estatuto sexual, em materia de politica ou alhures, tende a se
fortalecer a medida que se eleva 0 nivel de instru<;ao. E assim que as mulheres que cursaram 0 ensino
secundario ou superior sao mais numerosas que os homens com 0 mesmo nivel de estudos a julgar
que a participa<;ao em urn movimento de planejamemo familiar constitui uma a<;ao polftica, ou a
afirmar que a educa<;ao sexual e urn problema politico (a rela<;ao inversa observaHse entre os homens
e as mulheres nos niveis de instru<;ao inferiores relativamente aos dais problemas mencionados).

10 Ainda que a diferen<;a constatada em favor dos homens se deva ao fato de que se trata de uma
questao que, explicitamente, faz apelo a aplica<;ao de urn principia: "Voce pensa que se deve deixar as
mo<;as de 18 anos assistir aos filmes que desejarem?" (IFOP, mars 1971).

II SOFRES, Les habitudes de table des Franfais, dec. 1971 (EC., XXXIV).
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12 "Em sua opmlao, nos conflitos entre 0 patronato e os trabalhadores, 0 apoio do governo as
reivindica~6es dos trabalhadores, aos interesses do patronato, eneutro?" (SOFRES, oCt. 1970).

13 "Na hora atual, entre as seguintes organizac;6es sindicais e particlos politicos, quem defende melhor,
em sua opiniao, os interesses dos assaladados: UDR, Centristas, PC, CFDT [Confederation fran~aise

des travai1Jeurs chretiens], CGT, PS, CGT-FO [Confederation generaJe du travail - Force ouvrif~re]?"

(I FOp, 2 fevr. 1970).

14 "Em sua opiniao, existe au nao urn ela entre 0 conf1ito do Oriente Medio e a guerra do Vietna?"
(IFOP, 9 oct. 1967).

15 Epassivel observar distribui<;6es da mesma forma (au seja, 43,4% de nao-respostas entre as mulheres
e 19,6% entre as homens, alem de 38,9% entre as menos instrufdos e 9,4% entre os mais instruidos,
respectivamente) para uma questao sobre a polftica externa: "Esta satisfeito(a) ou descontente com a
a~ao do Governo nos seguintes setores: poHtica externa da Fran~a?" (IFOP, 1966).

16 a elo entre a indiferen~a e a incapacidade foi percebido por diferentes observadores, por exemplo:
D. Riesman and N. Glazer, "Criteria for Political Apathy", in A. W. Gouldner (ed.), Studies in
Leadership, New York, Russel and Russel, 1965, p. 505-559; E. Kris and N. Leites, "Trends in Twentieth
Century Propaganda", in G. Roheim (ed.), Psychoanalysis and the Social Sciences, New York, IUp,
1947 (em especial, p. 400).

17 Foram utilizadas, sobretudo, as seguintes fontes: no que diz respeito aos militantes, em geral, J.
Lagroye, G. Lord, 1. Monnier-Chazel e J. Palard, Les militants politiques dans trois partis fram;ais, Pc,
PS, UDR, Paris, Pedone, 1976; M. Kesselman, "Systeme de pouvoir et cultures politiques au sein des
partis politiques fran~ais", in Revue fram;aise de sociologie, XIII, oct.-dec. 1972. Sabre os militantes
socialistas: R. Cayrol, "Les militants du Parti socialiste, contribution aune sociologie", in Projet, 88,
sept.-oct. 1974; H. Portelle e T. Dumias, "Militants socialistes a Paris", in Projet, 101, janv. 1976;
L'Unite, 257,1°-6 juil1977 e "Qui sont les cadres du PS?", in Le Point, 249, 27 juin 1977. Sabre as
militantes comunistas: F. Platone e F. SubHeau, Les militants communistes de la Federation de Paris,
Paris, Fondation nationale des sciences politiques, 1975. Por ultimo, sobre os deputados: R. Cayrol,].
C. Parodi e C. Ysmal, Le depute [ran~ais, Paris, A. Colin, 1973; e M. Dogan, "Les filieres de la carriere
politique", in Revue frant;aise de sociologie, VIII, 4,1967, p. 468-492.

18 Neste aspecto, baseamo-nos em uma analise estatfstica sumaria dos resultados de uma pre-pesquisa
par meio de entrevistas aprofundadas (n = 130) empreendida no decarrer do ano de 1970, na regUio
parisiense, com homens e mulheres cuja idade era superior a 18 anos (0 numero reduzido e a
imperfei~ao da amostra impedem de ver nas regularidades, assim constatadas, outra coisa alem de
indica~6es de tendencia que serao utilizadas, aqui, a titulo ilustrativo e nao demonstrativo, alem de
serem submetidas, evidentemente, a uma verifica~ao).Em urn primeiro momento, apresentava-se aos
entrevistados urn conjunto de 15 canoes: cada urn exibia 0 nome de urn movimento, agrupamento ou
partido (Action fran(:aise, Centre democrate, Convention des institutions n~publicaines, Gauche
proh~tarienne, Gaullistes de gauche, Ligue communiste, Mouvement de la Tour du Pin, Occident,
Parti communiste, Progres et democratie moderne, Parti socialiste unifie, Radicaux, Republicains
independants, Socialistes, Union pour la defense de la Republique ); e era-lhes solicitado que
agrupassem os canoes de acordo com seu desejo (sem convida-los expressamente a fazer comentarios
sobre as agropamentos operados ou a atribuir urn qualificativo ou nome aos grupos constituidos).
Em urn segundo momento, era-lhes apresentado urn conjunto de 24 canoes: cada urn exibia 0 nome
de urn politico ou de urn sindicalista (Bergeron, Chaban-Delmas, Descamps, Duclos, Duhamel, Edgar
Faure, Maurice Faure, Geismar, Giscard d'Estaing, Krivine, Lecanuet, Marchais, Mendes-France,
Mitterand, Mollet, Nicoud, Philippon - este nome havia sido introduzido a fim de avaliar a rea~ao

diante de urn nome desconhecido -, Poujade, Rocard, Savary, Seguy, Servan-Schreiber, Tixier
Vignancour, Wallon); e era-lhes solicitado, em primeiro lugar, 0 gropo a que estava associado cada um
desses individuos e, em seguida, a constitui~ao de gropos com os cart6es.

19 Correndo 0 risco de parecer sacrilego, convem observar 0 seguinte: em nome da mesma fe na
legitirnidade conferida pela competencia cultural - ou, como se dizia freqtientemente no tempo do
Front populaire, pela "inteligencia" - e que, no seculo XIX, os inte1ectuais podiam denunciar os
perigos do sufra.gio universal ou desejar ardentemente, em companhia de Flauben, 0 reino dos
mandarins; e, nos dias de hoje, podem se sentir legitimados e, ao mesmo tempo, obrigados em virtude
de sua essencia a produzir e professar sua opiniao sobre os grandes problemas do momento.

20 Em uma lista de 17 problemas, os entrevistados eram convidados a escolher aque1es que, em sua
opiniao, eram politicos.

A Distin<3o 541



542

21 Essa pesquisa foi realizada pela publicac;ao de urn questionario a pedido da AEERS [Assodac;ao de
Estudos para a Expansao da Pesquisa CientificaJ, em urn grande numero de jornais e semanarios,
entre 0 dia 10 e 15 de agosto de 1969 (A nao-publicac;ao do questionario por l'Humanite e Le Parisien
libere contribuiu, sem duvida, para acentuar a subrepresentac;:ao das classes populares). 0 questionario
composto por 20 questoes - sobre 0 desenrolar do ano letivo, a situac;:ao do ensino, as transformac;:oes
do conteudo, dos metodos do eosino e da arganizac;ao universitaria; sobre a formac;ao, selec;ao e
remunerac;ao dos professores, as relac;:oes entre os professores, pais de alunos e alunos ou estudantes,
os poderes das diferentes categorias de agentes, as func;:oes atribufdas aescola (preparac;ao da profissao,
inculcac;:ao de uma formac;ao moral, etc.), a polftica nos estabelecimentos escolares, a prolongac;:ao da
escolaridade obrigatoria, a ajuda ao ensino privado, etc. - era precedido por urn texto mais ou menos
longo, segundo os diferentes argaos de imprensa, que apresentava a pesquisa como uma "verdadeira
consulta nacional" sabre urn "assunto capital", arganizada "grac;as a ajuda benevola da imprensa"
pela AEERS, "movimento independente e sem fins lucrativos".

22 Essa populac;ao em que os diferentes gropos sao representados aproporc;:ao de sua pretensao para
agir sobre 0 sistema de ensino e perfeitamente representativa do grupo de pressao autolegitimado
que nao cessou de pesar, em todos os nfveis do sistema, sobre as orientac;oes do sistema; de modo que
as ideias-forc;a expressas por ela permitiam preyer todo 0 devir: par exemplo, a "grande maioria" 
neste caso, linguagem adequada - dos respondentes desejava a sobrevida dos concursos de contratac;ao,
a introdu<;:ao da selec;ao, a manutenc;:ao das grandes ecoles, 0 fortaledmento do ensino voltado para a
cultura geral (por si mesma) e para a preparac;ao atinente a profissao (para os outros), etc. Em todos
os pontos em que foi possivel proceder a comparac;:ao - ou seja, para todas as questoes mendonadas,
salvo aquelas que, por urn lado, inddiam sobre as grandes ecoles e os concursos de contratac;:ao e, por
outro, ainda nao haviam side formuladas pcr urn instituto de sondagens -, as tendendas sao mais
fortes na amostra espont<inea que na amostra representativa.

23 Eevidente que essas capaddades e disposic;:oes estao associadas aquelas que sao necessarias para
empreender a resposta pcr escrito a urn questionario e se encontram fcrtemente vinculadas ao capital
escolar, com urn efeito proprio das disposic;:oes eticas que se manifesta claramente quando 0 entrevistado
e convidado a executar urn verdadeiro trabalho, regular e prolongado, como ocorre com as pesquisas
empreendidas a partir de urn painel (e, assim, que a taxa de respostas as pesquisas do Centre d'ewdes
des supports de publicite em que 0 entrevistado deve inscrever, todos os dias, durante urn mes, de 15
em 15 minutos, as estac;oes de radio escutadas, varia, em parte, como a boa vontade cultural que se
manifesta no zelo escolar: de fato, ela atinge seu ponto mais elevado entre os quadros medios e
contramestres - e, secundariamente, entre os operarios com qualificac;:ao - a respeito de quem se sabe
que eles se caracterizam por taxas relativamente fortes de freqi.ienda das bibliotecas, colec;:oes, etc.).
Para sermos completos, conviria interrogarmo-nos tamhem sobre os efeitos praprios da selec;ao pelo
jomal, e tentar determinar em que aspecto 0 fato de que 0 questionario tenha sido dirigido par
intermedio do jornal habitual e nao, por exemplo, par intermedio do estabeledmento em que se
encontram matriculadas as crianc;:as, de uma assodac;ao, de urn sindicato ou de urn partido, poderia
ter afetado a estrutura da populac;ao dos respondentes (basta indicar que os assinantes manifestaram,
por exemplo, uma tendenda para responder mais elevada que os leitores ocasionais).

24 Os pais de alunos que devolviam os questionarios a Federation Cornec (e nao a AEERS) distinguem
se, globalmente, dos outros pais par urn nivel social e escolar mais baixo e por uma taxa de
feminilizac;ao mais elevada: 0 que leva a pensar que a mobilizac;:ao previa no <imago de urn arganismo
e 0 acrescimo de "autoridade" conferido par esse pertencimento tendem a aumentar a propensao
para, em igualdade de circunstancias, intervirpoliticamente (Assim, seria possivel expiicar, talvez,
que as respondentes espontaneos e desorganizados, no corpo docente, apresentem caracterfsticas
bastante diferentes dos militantes "pedagogicos" que sao contratados, de preferenda, entre as
mulheres agregees e os homens titulares de urn certificado. d. J. M. Chapoulie e D. MerHe, Les
determinants sociaux et scolaires des pratiques professionnelJes des enseignants du second degre
et leurs transformations, Paris, CSE, 1974, em especial, p. 120-124). Enotavel que os pais de alunos
da Federation Cornec, sub-selecionados no que tange 0 capital social e cultural, tenham uma
propensao, em gera!, urn pouce mais reduzida, apesar de serem mais mobilizados, para responder
as diferentes questoes, salvo (em particular) a questao sobre a ajuda ao ensino privado em que sua
taxa de respostas emais elevada.

2S Qualquer tentativa para incentivar os membros das classes populares a exprimir sua representac;:ao
do mundo social - por exemplo, sua imagem da divisao em classes - esbarra na dificuldade suscitada
por esse sentimento de incapacidade misturado com indignidade ("Nao vejo a razao pela qual certas

Pierre Bourdieu



pessoas, como 0 sr., vern pedir a opinHio de sujeitos como eu. Tudo isso, 0 sr. ja sabe melhor que eu").
Por outro lado, no horror que a sociologia suscita entre alguns esta inclufdo, para muitos, 0 fato de
que ela interroga qualquer individuo, em vez de dar a palavra somente aos porta-vozes autorizados.

26 A analise em quesHio tern 0 merito de mostrar que, ao enfatizar os individuos dominantes ("homens
importantes") ou entidades coletivas personalizadas, a historia escolar veicula uma filosofia carismatica
da historia que desdenha completamente os interesses sociais e os conflitos entre grupos antagonistas,
alem de fazer apelo ao julgamento moral, de preferencia areflexao critica, sobre os processos historicos
e suas condil;:5es sociais.

27 Nao e raro que as exigencias da salva<;:ao individual - curso notumo ou docilidade em rela<;:ao aos
superiores - entrem em conflito com as exigencias da salva<;:ao coletiva (participa<;:ao nas atividades
sindicais, etc.) per raz5es praticas e, tambern, porque elas se inspiram em duas vis6es, totalmente
opostas, do mundo social. As iniciativas de reciclagem ou de promo<;:ao (concursos internos, etc.) nao
seriam tao positivamente sancionadas se, tanto quanto 0 aperfei<;:oamento tecnico, nao garantissem a
adesao ainstitui<;:ao e aordem social.

28 Conviria evocar, aqui, teda a literatura produzida pelos defensores da "ordem medica" para defender
a unicidade do ato medico, realizado livremente por urn homem livre (e solitario), ou os protestos
indignados que suscitou, entre os defensores da ordem universitaria, a reivindica<;:ao do reconhecimento
dos trabalhos coletivos.

29 Esta proposi<;:ao, cujo equivalente na ordem da estetica e, como j<i vimos, urn caso particular da
proposi<;:ao mais geral, segundo a qual a propensao e a aptidao para fazer depender as tomadas de
posi<;:ao, verbais ou praticas, de prineipios expJicitos - os de uma etica, de uma estetica ou de urn
pensamento politico, de preferencia aos de urn ethos -, submetidos enquanto tais a uma sistemaeiza(:ao
intencionaJ, aumentam como 0 capital escolar; esta rela<;:ao estabelece-se, no minimo, tanto por
intermedio das condi<;:6es de existencia necessarias para a aquisi<;:ao desse capital, quanta peIo efeito
das capacidades especificas que ele garante.

lO Para demonstrar a analogia entre a sondagem e 0 voto, conviria analisar, alem da filosofia poJ(tica
que esta inscrita na propria questao, aquela que esta implicada nos metodos de analise (e, em particular,
a logica puramente agregativa da estatistica). Seria possivel ver, assim, que a sondagem nunca se
aproxima tanto de sua verdade a nao ser quando, visando preyer os resultados de uma consulta eleitoral,
ela procede a urn simulacro de voto.

II Limitemo~nosa indicar que a escolha em dois graus observa-se, de maneira bastante corrente, no
dominio do gosto em que, de acordo com 0 que tern sido demonstrado frequentemente, os consumidores
escolhem uma unidade de prodw;:ao ou difusao -loja, teatro, esta<;:ao de radio, etc. - e, atraves dessa
escolha, as produtos seIecionados que ela oferece, quando eles nao deIegam, pura e simplesmente, a
escolha a mandatarios na area da estetica - tais como decoradores, arquitetos e outros vendedores de
servi<;:os esteticos - que desempenham, nestas materias, urn papel bastante semelhante ao do partido.
32 0 mesmo edizer que 0 pertencimento ou a submissao polftica declarada nao eurn fator semelhante
aos outros, havendo a possibilidade de estudar seus efeitos como sao estudados os efeitos do sexo,
idade ou profissao: os principios propriamente politicos funcionam como fatores relativamente
autonomos em rela<;:ao aos determinantes econ6micos e sociais que - embora a adesao a tais prindpios
nao seja independente desses determinantes - permitem produzir opini5es ou praticas contrarias aD
interesse pessoal imediato.

33 Entre todos os intelectuais, Sartre e, sem duvida, aquele que, da maneira mais "autentica", sentiu a
oposi<;:ao entre a irrealidade abstrata do "engajamento", vivenciado sempre como arbitrario enquanto
produto de uma escolha deliberada, e a opacidade de uma escolha imposta pelas condi<;:6es da existencia.

34 d. S. M. Lipset, "Students and Politics in Comparative Perspective", in Dredalus, Winter 1968, p. 1-20;
para uma crftica fundamentada sobre a analise de uma pesquisa junto a estudantes franceses, ver
tambem Y. Delsaut, "Les opinions politiques dans Ie systeme des attitudes: les etudiants en lettres et
la politique", in Revue fran{:aise de socia/ogie, XI, 1, janv.-mars 1970, p. 3-33.

35 Portanto, nao e par acaso que a procura(:ao (ou a assistencia) que ea condi<;:ao de acesso aopiniao
poHtica para os desapossados dos instrumentos de produ<;:ao da "opiniao pessoal" e um dos alvos
mais ou menos eruditamente dissimulados do pensamento conservador ou "revolucionario
conservador" (d. P. Bourdieu, 'Tontologie politique de Martin Herdegger", in Acres de /a recherche
en sciences socia/es, 5-6, nov. 1975, p. 109-156).

36 cf. G. Ansart, De /'usine a l' AssembIee naeiona/e, Paris, Editions sociales, 1977.
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37 Enquanto produtores, por conta proprio, de discursos, os intelectuais tendem sempre a exigir as
instancias que tern a pretensao de monopolizar a produc;:ao legitima de bens simbolicos, tais como as
igrejas ou os partidos, 0 direito a autogestao da opiniao (neste aspecto, 0 movimento ecologico, que
rejeita comportar-se "como proprietario" dos votes de seus eleirores, recusando urn dos privilegios
dos aparelhos, representa a utopia realizada do partido intelectual).

3B Sera ainda possivel observar, aqui, 0 efeito de neutralizac;:ao que se exerce atraves dos trac;:os estilfsticos
tao imperceptiveis, quanto 0 "sr." que antecede 0 nome de Mitterrand ou 0 uso de urn verbo tao
escolar quanto "preconizar" (a expressao "socialismo do possivel" pertence, por sua vez, ao registra
da alta polftica).

39 Ainda aqui, imp6e-se a analogia com 0 mercado das obras de arte: 0 que seria 0 "gosto" como
sistema de c1assificac;:ao incorporado se, de repente, ele fosse privado de todas as referencias, de todas
as c1assificac;:6es objetivadas e, em particular, de todos os indicios da posic;:ao no campo da produc;:ao
que sao os lugares de exposic;:ao ou de publicac;:ao, etc., que permitem identificar 0 que Flaubert
designava por "opiniao chique"?

40 Para uma apresentac;:ao c1assica dessas teses, ver S. M. Lipset, "Democracy and Working Class
Authoritarianism", in American Sociological Review, XXIV, 4, aout 1959, p. 482-501.

41 Para uma apresentac;:ao completa das formas particulares que pode assumir esse discurso totalmente
oposto a homogeneidade dos produtos "puros" do ethos ou da axiomatica polftica, conviria descrever
- a maneira de Bachelard que descreve "perfis epistemologicos" - os "perfis politicos" delineados por
discursos ou praticas engendrados segundo principios diferentes, em situac;:6es diferentes, ou seja,
em terrenos em que os efeitos da inculcac;:ao polftica ou do contrale propriamente poHtico se exercem
de forma bastante desigual.

42 Essas organizac;:6es distinguem-se, sem duvida, no universo das instituic;:6es de educac;:ao pelo fato
de que realizam sua ac;:ao pedagogica no proprio amago dos gropos primarios, por intermedio de
agentes, ou seja, os militantes, pertencentes ao proprio grupo.

43 Esse liberalismo etico encontra seu fundamento nas transformac;:6es do modo de reproduc;:ao da
classe dominante, cujo registro consta das transformac;:6es recentes do direito da familia e que tern 0

efeito de tornar inuteis ou, ate mesmo, disfuncionais, as "virtudes" da antiga burguesia (exatamente
aquelas que os integristas, fadados ao declinio social por sua incapacidade de reconversao, esforc;:am
se em perperuar como se considerassem a reviravolta dos valores burgueses como a causa do declinio
do qual participa sua decadencia e esperassem sua salvac;:ao social de uma restaurac;:ao etica).

44 cf. G. Michelat e M. Simon, "Categories socio-professionnelles en milieu ouvrier et comportement
politique", in Revue Eran{:aise de science politique, XXv, 2, avril 1975, p. 291-316 (especialmente, p.
296-297). A classificac;:ao adotada pelos autores, tanto para as categorias socioprofissionais quanto
para as opini6es polfticas - reduzidas a categorias bastante sumarias e sem qualquer indicac;:ao de
modalidade -, nao permite opor claramente a pequena burguesia estabelecida, mais apegada as
organizac;:6es polfticas classicas (embora os efeitos da desclassificac;:ao tenham feito surgir, tambem,
novas formas de reivindicac;:ao e de luta) e a nova pequena burguesia que deve se reconhecer em todas
as novas formas politicas - do esquerdismo a ecologia, passando pelo PSU e pelas novas tendencias do
PS - e em todas as palavras de ordem do estilo participacionista ou autogestionario propicias a satisfazer
as aspirac;:6es aautonomia e a soberania pessoal dos pequeno-burgueses com pretens6es intelectuais.
Pode-se, todavia, observar que, entre todas as categorias situadas no centro do espac;:o, os servic;:os
medico-sociais (+ 28) siruam-se ao lado do polo ocupado pelos industriais, ao passo que as temicos
tendem de preferencia para 0 polo dos mineiros (+ 2); por sua vez, os quadros medias da administrac;:ao
(+ 14) e os comerciarios (+ 16) ocupam uma posic;:ao intermediaria na companhia dos arresaos (+ 13),
engenheiros (+ 19) e agriculrores (+ 20).

45 Enquanto os jornais parisienses reservam urn lugar que diminui quando se passa dos assuntos
internacionais para os faros do dia e esportes (ou seja, 14,8%, 8,8% e 8,9%), as proporc;:6es invertem
se nos jornais do interior - ou seja, 7,9, 8,4 e 16,5% (d. j. Kaiser, Les quotidiens Eran{:ais, Paris,
Armand Colin, 1963, p. 125-127). Pode-se supor que as diferenc;:as seriam ainda mais marcantes se os
jornais de difusao em escala nacional- cujo publico e oriundo, sobrerudo, da classe dominante, tais
como Le Figaro e Le Monde - fossem separados dos outros, ou seja, daqueles que reservam urn lugar
comparavel aos jornais do interior para os fatos do dia e esportes (como e 0 caso, pelo menos, de Le
Parisien libere').

46 A sondagem de mercado e uma arma nesta luta - no sentido em que ela permite manifestar a
"penetrac;:ao" do jornal para os anunciantes, dos quais vern uma parcela mais ou menos importante de
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financiamento - e nae tanto urn instrumento de conhecimento destinado a identificar e satisfazer, em
melhores condi~5es, as expectativas do publico.

47 Por oposi~ao aos jornais e semanarios que sao excluidos como "marcados" demais pelos lugares em
que, tradicionalmente, e oferecida a possibilidade de ler - salas de espera em consultorios medicos au
de alguns estabelecimentos publicos, bares, sa15es de cabeleireiro -, as semamirios para rodos,
preparados, especialmente, para evitar a exc1usao de qualquer fra~ao potencial da clientela (Paris
March, lours de France, L'Express) , coovern perfeitamente a situa~6es em que lhes e exigida
precisamente 0 desempenho de tal fun<;ao (as cotidianos Le Parisien Libere e FranceHSoir exercem
esse papel, muitas vezes, nos sal6es de cabeleireiro).

48 A lei aplica-se, tambem, aos bens de consumo material: basta pensar nas novas marcas de queijo
(do estilo Bonbel) ou nos alimentos para beMs.

49 sera necessario dizer que essa oposi<;ao se encontra na origem de toda a representa<;ao tecnocratica
que atribui exclusivamente aos dirigentes iluminados a visao global e total, remetendo assim as vis6es
particulares dos simples particulares ao erro que, nessa logica, e priva<;ao?

50 Urn dos mais importantes diretores de urn cotidiano "de qualidade" de grande circula<;ao a quem foi
perguntado se teria publicado uma entrevistacom 0 "inimigo publico nO 1", amaneira de urn semamirio
que acabava de ser processado por essa materia, respondeu: "E claro, mas no estilo indireto".

51 A fronteira entre a classe opera.ria e 0 campesinato define-se tambern pela probabilidade, nitidamente
mais forte entre os operarios, de ler urn cotidiano de difusao em escala nacional - e, sobretudo,
L'Humanite- e pelo fato de que os agricultores limitam sua leitura, praticamente, a semanarios cat6licos
(Le PeJerin, La Vie), ao passo que os operarios fazem leituras mais diversificadas e, segundo parece,
orientam-se tanto mais para a imprensa comunista e tanto menos para a imprensa cat6lica, quanta
mais se sobe na hierarquia profissional (a respeito da qual pode-se pensar que esta associada a
antiguidade na classe operaria) - 0 que nao e surpreendente quando se sabe que a tendencia para
votar aesquerda varia no mesmo sentido.

52 Insignificante para Le Figaro, a parcela dos leitores cuja idade e inferior a 25 anos representa 20%
do publico de Le Nouvel Observateur; e e notavel observar que os jornais marcados pelo mais forte
declinio no decorrer dos ultimos dez anos sejam, ao lado dos jornais "para todos" (Le Parisien Jibere
e France-Soir), I:Aurore* e Le Figaro que contam com uma reduzida propor<;ao de jovens (0 decHnio
desses dois cotidianos e a ascensao de Le Monde e Le Nouvel Observateur refletem, diretamente, as
transforma<;6es morfo16gicas da classe dominante em beneficio das fra<;6es mais ricas em capital
escolar).

53 Do mesmo modo que aquilo que e transmitido por intermedio da hereditariedade biologica e, sem
duvida, mais estavel que 0 conteudo do que etransmitido por intermedio da hereditariedade cultural,
assim tambern 0 inconsciente de classe inculcado pelas condi<;6es de existencia e urn prindpio de
prodw;:ao de julgamentos e de opini6es mais estavel que os prindpios politicos explicitamente
constituidos porque, precisamente, e relativamente independente da consciencia.

54 As disposi<;6es repressivas dos pequenos empresarios do artesanato e do comercio, e, mais
particularmente, das fra<;6es mais idosas desses gropos globalmente velhos, delimitam-se par todo
urn conjunto de indicios convergentes. Assim, eles manifestam uma suspei<;ao vizinha da hostilidade
em rela<;ao aarte moderna e aos artistas que, sem duvida, a seus olhos simbolizam por todas as suas
praticas e, em particular, pelas liberdades que assumem diante das normas lingiiisticas, vestuarios,
cosmeticas ou eticas, tudo 0 que deploram ou detestam nos "jovens": 20% declaram que "0 artista
moderno e alguem que escarnece do publico" contra 13% dos quadros superiores e operarios, 9% dos
quadros medios e 6% dos agricultores; 28% aprovam a ideia de que "a pintura nao passa de urn
neg6cio comercial" contra 20% dos quadros medios, operarios e agricultores, alem de 15% dos quadros
superiores (Ee., LI). Eles tern maior propensao para afirmar que os professores nao sabem fazer-se
respeitar (ou seja, 62% contra 55% entre os quadros medios e empregados, 54% entre os operarios,
48% entre os agricultores, alem de 45% entre os quadros superiores), os mais inclinados a imputar 0

fracasso das crian<;as nos estudos ao fato de que "elas nao trabalham suficientemente" (ou seja, 57%
contra 47% entre os quadros medios e empregados, 46% entre os openirios e agricultores, 40% entre

* Fundado em 1944 e tendo-se tornado 0 cotidiano tradicional da burguesia francesa, foi comprado
em 1978 pelo proprietario de seu principal concorrente, Le Figaro, com 0 qual acabou por se fundir;
atualmente, sobrevive no titulo da edi<;ao do caderno de sabado, Le Figaro-I:Aurore. (N.T.)

A Distin\<lo 545



546

os quadros superiores) ou a julgar que a disciplina nao e suficientemente severa nos estabelecimentos
escolares (ou seja, 45% contra 38% entre os operarios, 36% entre os quadros medios e empregados,
31% entre os agricultores e 30% entre os quadros superiores). d. SOFRES, Les Fram;ais et les probJemes
de J'education nationale, Estudo feito com os pais, 1. II, juin-aoo.t 1973. Em maior numero que todos
os outros, e1es sao favoriveis a urn fortalecimento da censura na classifica~ao de filmes - ao contnirio
dos openi.rios e quadros medios (EC., L). Compreende-se que, a exemplo dos grandes comerciantes e
contramestres, eles reservem uma parce1a significativa de suas leituras (globalmente, reduzidas) de
semamirios a Minute, 6rgao que destina 0 maior espa~o a todos os temas e fantasmas sociais - por
exemplo, a xenofobia - do ressentimento pequeno-burgues. Tudo permite supor que a extrema direita
encomra grande parte de seus aderemes nessas categorias.
55 Seria impossivel exc1uir todas as tomadas de posi~ao essencialmente embaralhadas, cujo paradigma
e 0 movimento dos "revolucionarios conservadores" da Alemanha pre-nazista, e que, em sua
indetermina~ao,reproduzem, sem duvida as contradi~6es inerentes arevolta contra a desc1assifica~ao

- especie de contradi~ao em termos - ou a discordancia entre a trajet6ria individual e a trajet6ria
coletiva.

56 Essa estrategia e bastante comum nas rela~6es interpessoais e, em particular, na economia das
trocas domesticas em que a impecabilidade adquirida pelos servi~os prestados permite instaurar-se
como repreensao viva.

57 Tudo permite supor que os pequeno-burgueses sentirao uma repugnancia tanto maior em filiar-se
ao Partido Comunista - indecoroso, poueo senslvel a seus interesses espedficos e, acima de tudo,
pouco acolhedor da fraseologia moralizante, edificante e vagamente humanista naqual, naturalmente,
eles se reconhecem ("valores", "desabrochamento", "assumir", "promover". "responsave1", "parceiro",
"implicado", etc.) -, quanto mais fortememe tiver sido incentivada, desde a infancia, sua preocupa~ao

com a dignidade pessoal e suas precau~6es individualistas atraves de condi~6es de existencia mais
favoraveis e de uma primeira educa~ao mais impregnada de valores religiosos que levem ao
personalismo; ora, esses efeitos do condicionamemo ou da inculca~ao serao tanto mais provaveis,
quanto mais elevada for sua origem social (e, portanto, com todas as possibilidades de serem
reduplicados pelos efeitos de uma trajet6ria declinante). Pode-se, assim, supor que e1es iriam em
dire~ao ao PSU e tudo 0 que nele e, ao mesmo tempo, rebelde e bem-comportado, contestatario e
moral, se ele fosse menos abertamente revolucionario ou se, ponderado, viesse a converter-se em
partido governamental, 0 que epraticamente 0 caso, hoje em dia, da tendencia tecnocnitico-modernista
do Partido Socialista. No entanto, eles se reconhecem, tambem, em urn conservadorismo reformador
e "inteligente". Em poucas palavras, eles hesitam; assim, em perfodo de crise, podem passar
bruscamente para 0 outro lado.

58 Para compreender as praticas e as opini6es polfticas das pessoas idosas, convem levar em considera~ao

nao 56 0 efeito de retraraoque, ao lado do afastamento do meio profissional e do enfraquecimento das
rela~6es soeiais, tende a reduzir a pressao e 0 apoio coletivos, mas tambem e, sobretudo, 0 efeito de
ded/nio social que se exerce tanto mais fortemente e, sobretudo, mais brutalmente, quamo mais
desfavorecida e a classe a que se pertence e que, sem duvida, pode compreender-se por analogia com
o efeito que as trajet6rias sociais declinantes exercem sobre os individuos ou grupos.
59 Para compreender as disposi~6es que, segundo 0 grau de politiza~ao, podem exprimir-se atraves de
tomadas de posi~ao politicas "progressistas" ou "conservadoras", conviria analisar a profunda
inseguranra engendrada pela experiencia de uma vida vivenciada totalmente sob a amea~a do acidente,
doen~a, desemprego e carreira negativa que conduz ao subproletariado, assim como 0 apego correlato
as vantagens adquiridas e as estrategias individuais ou coletivas responsaveis por sua aquisi~ao que
nada tem de comum com urn apego a ordem estabelecida. Conviria examinar a maneira como as
condi~6es de trabalho e, mais precisamente, as discipJinas - em particular, temporais - impostas pela
empresa tendem a fortalecer continuamente, por si 56 e fora de qualquer tipo de inculca~ao ideol6gica,
as disposi~6es inculcadas por uma primeira educa~ao que reproduz, ao mesmo tempo, por necessidade
e par vontade, as necessidades, as asperezas e a rigidez da existencia para a qual ela prepara. (E 6bvio,
de fato, que a "educa~ao pol(tica" nao se reduz, de acardo com 0 que pretendem, quase sempre,
aqueles que se interessam por esse objeto, a transmissao consciente das representa~6es mais
diretamente vineuladas a esfera da "politica" no sentido corrente do tenno: no minimo, seria tao
absurdo reduzir as condi~6es de produ~ao das disposi~6es que se encontram na origem dos julgamemos
e das praticas poHticas a socializa~ao propriamente politica - ou, pior ainda, a seu aspecto
institucionalizado, ou seja, a instru~ao civica -, quanto reduzir as condi~6es sociais da produ~ao do
gosto - que e tarnbem uma disposi~ao polltiea - aforma~ao propriamente ardstica). Conviria analisar,
com maior precisao, 0 universo das media~6es praticas atraves das quais 0 apego a urn mundo ordenado
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e, em primeiro lugar, a urn mundo domestico ordenado, ou seja, subordinado aordem imposta peJo
universe do uabalho, se impoe aos operarios da industria; a maneira como a ordem da fabrica - ordem
temporal, ordem moral, ordem social- se estende ate a esfera da vida chamada "privada", nos esquemas
do pensamento e da expressao que permitem pensa-Ia e exprimi-la, alem de se aplicarem, muitas
vezes, como ja vimos, fora dessa esfera Conviria se questionar para saber se essa ilhota de seguran~a,

autonomia e estabilidade, representada pela famflia, nao e, ao mesmo tempo, 0 lugar das derradeiras
defesas - por exemplo, conservando a memoria das lutas passadas e tudo 0 que constitui 0 ponto de
honra de classe (e do qual faz parte, por exemplo, certo culto da virilidade, prindpio de uma verdadeira
visao "conservadora" da divisao do trabalho entre os sexos) e 0 ponto de menor resistencia (a urn s6
tempo, simbolizado e encarnado pela mulher, estatutariamente "despolitizada" e responsavel pelo
consumo) - por onde se introduzem, ate a mais intima das prciticas e 0 mais profundo dos inconscientes,
as for~as de domina~ao.

60 A unifica~ao do mercado econ6mico e simbolico, assim como 0 enfraquecimento correlate da
autonomia dos espa~os sociais com base local tende a favorecer a "politiza~ao" dos agricultares que,
dependendo cada vez mais dos mecanismos da economia e das decisoes polfticas, manifestam urn
interesse crescente em interessar-se pela polftica: se a "politiza~ao" nao equivale necessariamente, a
exemplo do que ocorre entre os oped.rios, a uma orienta~aopara a esquerda, permanece 0 fato de que
a possibilidade real dessa escolha aparece e de que 0 proprio conservadorismo assume urn sentido
completamente diferente.

61 cf. sobre este ponto, P. Bourdieu, Le sens pratique, Paris, Ed. de Minuit, 1979.

62 Essa indetermina~ao relativa do ethos em rela~ao as tomadas de posi~ao expressas e, sem duvida, a
origem das flutua~oes e reviravoltas polfticas - par exemplo, entre gaullismo e comunismo - da fra~ao

mais desprovida da classe operaria.

Conclusao

1 E. Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, trad. fro de M. Foucault, Paris, Vrin, 1964, p. 100.

2 G. W. Leibniz, Meditationes de cognitione, veritate et ideis, in Opuscula phiJosophica se1ecta, Paris,
Boivin, 1939, p. 1-2 (d. tambem, Discours de metaphysique, § 24). Enotavel que, para ilustrar a ideia
de conhecimento claro, mas confuso, Leibniz tenha evocado, alem do exemplo das cores, sabores e
odores, cuja distin~ao se faz "pelo simples testemunho dos sentidos e nao par marcas enunciaveis", 0

exemplo dos pintores e artistas que, capazes de reconhecer uma obra bern ou mal feita, nao conseguem
justificar seu julgamento a nao ser pela invoca~ao da presen~a ou ausencia de "urn nao sei 0 que".

3 Caberia a uma sodologia genetica estabelecer a maneira como se constitui 0 sentido das possibilidades
e das impossibilidades, das proximidades e das distancias.

4 Do mesmo modo que a oposi~ao entre 0 unico e 0 multiplo se encontra no centro da filosofia
dominante da hist6ria, assim tambern a oposi~ao - uma de suas formas transformadas - entre 0

brilhante, 0 visfvel ("em vista"), 0 distinto, 0 distinguido, 0 "conhecido" (ou seja, reputado, ilustre),
par urn lado, e, por outro, 0 obscure ("os pequenos, os obscuros, os sem-patente"), as tarefas "obscuras",
o embotado, a monotonia da massa indiferenciada, indistinta, sem nome nem reputa~ao (0 "ilustre
desconhecido"), e uma das categorias fundamentais da percep~ao dominante do mundo social.

S cf. G. Duby, Les trois ordres ou l'imaginaire du feodaJisme, Paris, Gallimard, 1978.

6 E. Durkheim, Formes eJementaires de la vie reJigieuse, Paris, Alcan, 1912, p. 24.

7 Encontraremos uma evoca~ao mais circunstanciada do contexto te6rico no qual se situam estas
analises, in P.Bourdieu, "Sur Ie pouvoir symbolique", Annales, 3, mai-juin 1977, p. 405-411.

8 A ideologia do pensador ut6pico, sem amarras nem raizes, sem eira nem beira, sem juros nem
lueros, e a recusa, correlata, da forma suprema da grosseria materialista, ou seja, a redu~ao do unico
aclasse, a explica~ao do superior pelo inferior, a aplica~ao ao inclassificavel de modelos explicativos
adequados para os distribufdos por classes, os arrumados, os limitados, os burgueses, os pequeno
burgueses e 0 comum, nao predisp6e de modo algum os intelectuais, esses classificadores
inclassificaveis, a pensar como tal 0 sentido da posi~ao social e, menos ainda, sua pr6pria posi~ao e a
rela~ao perversa com 0 mundo social que ela lhes impoe. (Aqui, seria necessario reler Sartre, cuja obra
e vida tern par prindpio a afirma~ao do ponto de homa subversivo do intelectual e, por exemplo, as
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paginas de I.:Erre et Ie DI~ant sabre a psicologia de Flaubert, esforc;o paretieo para arrancar a pessoa 
na pessoa do intelectual, criador incriado, filho de suas obras obcecado pelo "projeto de ser Deus" - a
toda a especie de redw;:ao ao geral. ao genera e adasse, para afirmar a transcendencia do ego contra "0

que Carote designava por materialismo, au seja, a explica<;a.o do superior peIo inferior". d. J.-P. Saftre,
I.:Erre et Ie m?ant, Paris, Gallimard, 1943, p. 643~652, e, em especial, p. 648) .

., A melhor ocasHio para verificar 0 funcionamemo deste sentido do lugar ocupado sao as estraregias
de condescendenda que supoem tanto no autar da estrategia quanta nas vitimas, 0 conhecimento
pnltico da defasagem entre 0 lugar realmente ocupado e 0 lugar indicado ficticiamente pela pnitica
adotada (por exemplo, 0 tratamento por "tu"): quando aquele a quem e atribufdo a Rolls-Royce, a
cartola ou 0 golfe toma a metro, usa urn bone (au uma blusa de gala alta) ou joga futebol, suas
pra.ticas adquirem seu sentido em rela~ao a essa atribui~ao estatutaria que continua a afetar, como se
fosse uma superimpressao, as praricas reais. No entanto, seria possIvel evocar, da mesma forma, as
varia~oes - observadas por Bally - da estiHstica do discurso, de acordo com 0 distanciamento social
entre as interlocutores ou, ainda, as varia~oes da pronuncia ern fun~ao do interlocutor; segundo 0

caso, 0 locutor pode se aproximar do "sotaque" da pessoa de estatuto (presumido) superior a qual ele
se dirige au, pelo contrido, afastar~se dela, ao acentuar seu sotaque comum (d. H. Giles, ''Accent
Mobility, A Model and Some Data", in Anthropological Linguistics, 1973, 15, p. 87-105).

10 Assim, compreende-se que, em uma serie de entrevistas (n = 30) a proposito das classes sociais,
empreendidas em torno de urn teste que consistia em classificar trinta profissoes comuns (inscritas
em cartoes), os entrevistados - quase sempre, eles come~am par perguntar a numero de classes em
que deve ser dividida a popula~ao - possam modificar, em vadas oportunidades, 0 numero de classes
e os criterios de classifica~ao para levar em considera~aoas diferentes dimensoes de cada profissao,
portanto, as diferentes rela~oes sob as quais ela poderia ser avaliada, ou sugerir, espontaneamente,
que eles poderiam multiplicar indefinidamente as subdivis6es (confirmando, deste modo, 0 carater
artificial da situa~ao criada pelo questionamento erudito que pede a ado~ao de uma atitude erudita,
completamente inabitual, como e testemunhado pela confusao inicial); ao mesmo tempo, verifica-se,
praticamente sempre, uma adapta~aoas posi~6es atribufdas as diferentes profissoes consideradas aos
pares (Lenski faz observa~6es semelhantes em rela~ao a uma experiencia que consistia em pedir aos
entrevistados para classificar as famflias de uma cidadezinha da Nova Inglaterra: cf. G. E. Lenski,
''American Social Classes: Statistical Strata or Social Groups?" in The American Journal ofSociology,
LVIIl, September 1952, p. 139-144).

II Divergencias que se observam tambem, na mesma pesquisa, quando se pede, sucessivamente, aos
emrevistados, que definam as classes sociais no nivel de sua cidade ou do pais inteiro: neste ultimo
caso, aumenta consideravelmente a taxa de nao-respostas, assim como 0 numero das classes percebidas
(cf. J. G. Manis and B. N. Meltzer, loc. cit.)

12 A percep~ao comum que, as praticas, aplica 0 esquema do largo e do estreito ou do amplo e do
acanhado, antecipa as descobertas da psicologia social mais requintada que estabelece a existencia de
uma correla~ao entre a lugar que a pessoa se atribui no espa~o ffsico e 0 lugar ocupado no espa~o

social (d. sobre este ponto, S. Fisher and C. E. Cleveland, Body Image and Personality, Princeton,
New York, Van Nostrand, 1958).

13 Seria possfvel mostrar que a socializa~ao tende a constituir 0 corpo como operador ana16gico que
instaura todas as especies de equivalencias priticas entre as diferentes divisoes do mundo social,
divis6es entre os sexos, entre as faixas etarias e entre as classes sociais ou, mais exatamente, entre as
significa~oes e os valores associados aos individuos que ocupam posi~6es praticamente equivalentes
nos espa~osdeterminados por essas divis6es; e isso ocone ao integrar na mesma linguagem corporal
a simb6lica da domina~aoe da submissao social com a simb61ica da domina~aoe da submissao sexuais
- como se ve, por exemplo, na cortesia que, na oposi~aoentre 0 reta e a curvo au, 0 que da no mesmo,
entre (se) levantar e (se) abaixar, encontra urn dos principios geradores das marcas (de respeito,
desprezo, etc.) utilizadas para simbolizar as reia~6es hierarquicas.

14 Este sofisma e todos os paradoxos do continuo ffsico fazem, de acordo com a observa~ao de Poincare,
que se tenha, a urn 56 tempo, A = B, B = C e A < C ou, ainda, Al = A

2
, A z = A

3
, '" A99 = A

100
e Al <

A 1OO' au dito em outras palavras, se e claro que urn grao nao faz urn montao, nem dais, nem tres
graos, e dificil dizer se 0 montao come~acom 264 ou 265 graos ese, em outras palavras, 265 graos, e
nao 264, formam urn montao.

15 Urn grande numero de classifica~6es eticas ou esteticas, psiquiatricas ou juridicas, produzidas pelas
ci~ncias de institui~ao, sem falar daquelas produzidas e inculcadas peio sistema escolar, encontram-se
tambem subordinadas a fun~6es sociais, embora fiquem devendo sua eficicia especifica a sua aparente
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neutralidade: produzidas segundo a 16gica e na linguagem pr6prias a campos relativamente autonomos
elas acumulam a dependencia real em rela<;ao aos esquemas classificatorios do habitusdominante e, atrave~
de1es, as estruturas sociais de que sao a produte, com a aparencia da independencia que Ihes permite
comribuir para a legitima~ao de urn estado da luta pe1as classificayoes e da luta de classes. 0 exemplo mais
dpieD desses sistemas de classificayao semi-aut6nomos e, sem d6vida, 0 sistema dos adjetivos que se
encontra na origem das "apreciayoes" escolares. cf. P. Bourdieu e M. de Saint-Martin, "Les categories de
l'emendement professoral", in Aetes de 1a recherche en sciences sociales, 3, 1975, p. 68-93.

16 cf. G. Duby, op. cit., em especial, p. 422-423.

17 cf. G. Duby, op. cit., p. 63-64; e "Les 'jeunes' dans la societe aristocratique dans la France du Nord
Ouest au XlIeme siecle", in Annales, 19 (5), sept.-oct. 1964, p. 835-846.

IS Seria possivel afirmar, praticamente, a mesma coisa a respeito das mulheres se a maior parte das
contrapartidas da renuncia as responsabilidades nao lhes fossem, de fato, recusadas, pelo menos, fora
da burguesia.

19 A psicologia social observa que toda divisao de uma populac;:ao em dois grupos, par mais arbitraria que
seja, determina comportamentos discriminat6rios, favaraveis aos membros de seu proprio grupo e hostis
aos membros do outro grupo, mesmo que os interesses de seu grupo sejam prejudicados por essa situac;:ao
(M. Billing and H. Tajfel, "Social categorization and similarity in intergroup behavior", in EuropeanjournaJ
ofSocial Psychology, 1973,3, p. 27-52). De forma mais geral, sob 0 nome de "diferenciac;:ao categorial", ela
descreve as operac;:6es pelas quais os agentes constroem sua percepc;:ao do real e, em particular, os processos
de acentuac;:ao das diferenc;:as com 0 exterior, alem de fortalecerem as semelhanc;:as no interior, ou seja,
processos de dissimilac;:ao e assimilac;:ao (d., por exemplo, H. Tajfel, "Quantitative judgement in social
perception", BritishjoumalofPsychology, 1959, 50, p. 16~21 e H. Tajfel e A. L. Wilkes, "Classification and
quantitative judgement", British]oumal ofPsychology, 1963,54, p. 101-104; e, para urn quadro panorfunico
das pesquisas neste dominio, W Doise, I.:articulation psychosociologique et les relations entre groupes,
Bruxelas, A de Boeck, 1976, p. 178-200). No mesmo sentido, as analises sobre 0 racismo mostraram que
a justaposic;:ao de grupos diferentes conduz a representa~6es contrastantes: cada grupo tende a opor uma
definic;:ao da conduta conveniente, valorizada, a uma conduta menosprezada, a do outro grupo ("Sempre
que grupos e classes sao pOStos em aguda justaposic;:ao, os valores e costumes de cada urn deles sao
justapostos. Fora da oposic;:ao de grupo surge uma intensa oposic;:ao de valores, que e projetada atraves da
ordem social e serve para solidificar a estratificac;:ao social." - L. Copeland, "The Negro as a Contrast
Conception", in E. Thompson (ed.), Race Relations and the Race Problem, Durham, Duke University
Press, 1959, p. 152-179). Como a identidade social reside na diferenc;:a eem relac;:ao ao mais proximo
este, alias, representa sua maior ameac;:a - que se afirma a diferenc;:a. A analise da estereotipia, au seja, a
propensao para admitir uma correspondencia entre 0 pertencimento a uma categoria (por exemplo, ados
nordicos ou meridionais, dos ocidentais e dos orientais) e a posse de determinada propriedade que leva a
informac;:ao sobre 0 pertencimento categorial de uma pessoa a exercer forte influencia sobre os julgamentos
formulados a seu respeito, harmoniza-se com a analise dessa especie de estereotipia social que leva a
conjunto dos agentes de uma formac;:ao social a chegar a urn acordo para atribuir Certas propriedades aos
membros das diferentes classes sociais (cf. Anexo 4, Um jogo de sociedade).

20 Basta apenas afirmar a afinidade que une a fisica social e a propensao positivista para ver as classificac;:6es,
seja como cortes arbitd.rios e "operatorios" (tais como as faixas etarias ou de renda) ou como cortes
"objetivos" (descontinuidades das distribuic;:oes ou inflexoes das curvas), cujo registro seria suficiente.

21 Vejamos uma expressao particularmente caracterfstica, inclusive, na metafora, desse marginalismo
social: "Cada individuo eresponsavel pela propria imagern de conduta e pela imagem de deferencia dos
outros, logo, para que urn homem complete seja expresso, as individuos precisam dar as maos em uma
corrente de cerimonia, cada urn dando deferencialmente, com conduta apropriada, a quem esta adireita
o que sera. recebido deferencialmente de quem esta aesquerda." (E. Goffmann, "The Nature ofDeference
and Demeanour", in American Anthropologist, 58, june 1956, p. 473-502). "... rotineiramente a questao
e saber qual opiniao e expressa mais freqilentemente e mais insistentemente, quem toma as pequenas
decisoes em andamento aparentemente necessarias para a coordenac;:ao de qualquer atividade conjunta,
e quais preocupac;:oes passadas tiveram maior peso. E por mais triviais que algumas dessas pequenas
perdas e ganhospossam parecer, somando-as todas ao longo de todas as situac;:oes sociais em que ocorrem,
podemos ver que seu efeito total e enorme. A expressar de subordinac;:ao e dorninac;:ao atraves dessa
multidao de significados situacionais e mais do que uma mera afirmac;:ao rastreadora, ou simb6lica, ou
ritualfstica, da hierarquia social. Essas expressoes consideravelmence constituem a hierarquia." (E.
Goffmann, "Gender Display", Paper presented at the Third International Symposium "Female
Hierarchies", Harry Frank Guggenheim Foundation, April 3-5, 1974, grifo meu).
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Post-scriptum

1 M. Proust, "En memoire des eglises assassinees", in Pastiches et melanges, Paris, Gallimard, col.
"Idees", 1970, p. 171.

2 Para uma estetica explicitamente baseada na antitese da beleza e do facil, ver S. Alexander, Beauty
and Other Forms oEValue, London, Macmillan and Co" 1933, em especial, p. 40 e 164.

3 E. H. Gombrich evoca - em varias ocasi6es e, particularmente, em urn artigo dedicado as rela<;6es
entre a psicanalise e a arte (Meditations on a Hobby Horse and Other Essays on the Theory ofArt,
London, Phaidon Press, 1963, em especial, p. 37-40) - a rejei<;ao das gratifica<;6es elementares, portanto,
vulgares, que se encontra na origem do gosta legitimo OU, se preferirmos, dos fashionable don'ts, tao
"faceis de apanhar" que fazem toda a sua substancia (op. cit., p. 146).

4 A. Schopenhauer, Le monde comme volante et comme representation, trad. fro de Burdeau, Paris,
Alcan, 1888, t. I, LIn, § 40, p. 215.

5 A estetica de Schopenhauer aparece, no essencial, como urn comentario urn tanto exagerado da
estetica kantiana. Assim, Fauconnet tern motivos para observar: "0 julgamento estetico, essencialmente
desinteressado, op5eH se, em Kant, aos outros julgamentos interesseiros, absolutamente como a
atividade voluntaria do individuo, cujo conhecimento esta orientado unicamente para a aC;ao e para a
luta, se op6e, em Schopenhauer, acontemplaC;ao do individuo puro" (A . Fauconnet, I:esthetique de
Schopenhauer, Paris, Akan, 1913, p. 108).

6 Nesta 16gica, a "distanciamento" brechtiano poderia ser a diferenc;a mediante a qual 0 imelectual
afirma, no pr6prio amago da arte popular, sua distancia a dessa arte, tornando-a intelectualmente
aceitavel, ou seja, aceitavel para intelectuais e, mais profundamente, sua distancia do povo, aquela
que sup6e 0 enquadramento do povo pelos intelectuais.

7 "A rejeit;ao, afirma Kant, conduziu 0 homem das excitac;6es puramente sensuais para as sensac;6es
ideais" (E. Kant, "Conjectures sur les debuts de l'histoire", in La philosophie de l'histoire, trad. fro de
S. Piobetta, Paris, Gonthier, 1947, p. 115). Tendo indicado que a excitac;ao sexual tende a "se prolongar
e, inclusive, aumentar sob 0 efeito da imaginaC;ao" quando 0 objeto e"subtraido aos sentidos", Kant,
ao associar a descoberta da beleza asublimac;ao do instinto sexual, conclui: ''A rejeic;ao foi 0 artificio
M.bil que conduziu 0 homem das excitac;6es puramente sensuais para as excitac;6es ideais e, aos poucos,
do desejo puramente animalesco para 0 amor. E, com 0 amor, 0 sentimento do que e puramente
agradivel tomou-se 0 gosto do belo" (Id., ibid.).

8 Aqui, como no decorrer do texto, os algarismos entre parenteses remetem a E. Kant, Critique du
jugement, trad. fro de J. Gibelin, Paris, Vrin, 1928, p. 138.

9 A eficacia propria do agradivel manifesta-se no fato de que ele imp6e uma satisfac;ao imediata do
desejo, excluindo "a expectativa refletida do futuro": "Esse poder de nao fruir apenas 0 instante de
vida presente, mas de se representar, de urn modo atual, urn futuro, quase sempre, bastante longinquo,
eo sinal distintivo mais caracteristico da superioridade do homem" (E. Kant, "Conjectures...", op.
cit., p. 117)

10 A simples analise gramatical da razao a Hegel quando criticava a terceira Crftica por permanecer no
registfo do Sollen, ou seja, do dever: os enunciados sobre 0 julgamento do gosto estao escritos no
imperativo ou, melhor ainda, nessa especie de falso demonstrativo que permite ignorar as condic;6es da
realizac;ao de urn enunciado, na realidade, performatico. Alguns exemplos tipicos: "Dizemos que carece
de sentimento quem permanece insensfvel diante do que julgamos ser sublime; de cada urn exigimos
essas duas coisas e presumimos que elas se encontrem, tambem, nos detentores de alguma cultural> (p.
97); '1\lias, pedeHse que, em todos as julgamentos que devem comprovar 0 gosto do individuo, este
julgue par si mesmo" (p. 111); "uma vez que isso deveser urn julgamemo do goSto e nao do emendimento,
nem da razao" (p. 114); "a arte deve serlivre em dais sentidos diferentes ... " (p. 146).

110 paragrafo 41, intitulado "0 interesse empirico pelo belo", evoca 0 que N. Elias designa por
"processo de civilizac;ao" ("A sociedade e 0 unico espac;o em que ele tern a ideia de ser nao s6 urn
homem, mas tambem urn homem distinto asua maneira - esse e0 comec;o da civiiizac;ao -"), mas
para Ianc;a-Io no empirico com uma frase: "Esse interesse acrescentado indiretamente ao belo pela
inclinaC;ao social- e que, na seqUencia, e empirico - nao tern, aqui, para n6s, qualquer importancia"
(p. 125 e, tambem, p. 107-108). Outro exemplo de reconhecimento da dimensao social do gosto:
"Urn julgamento sobre urn objeto de satisfac;ao pode ser totalmente desinteressado e, todavia,
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bastante interessante, ou seja, sem se basear em qualquer interesse, acaba produzindo urn interesse;
ora, todos as julgamentos puramente marais sao dessa especie. No entanto, por si mesmos, as
julgamentos do gaste nao tern qualquer interesse. E unicamente na sociedade que se torna
interessante ter gasto" (p. 43, ll. 1).

12 Em relac;:ao amuska, Kant diz que "eta emais fruic;:ao que cultura" (p. 152). E mais adiante, ele
identifica implicitamente 0 grau em que as artes "cultivam" 0 espfrito com 0 "desenvolvimento das
faculdades" de que se servem: "Se, pelo contni.rio, apreciamos 0 valor das belas-artes de acordo com a
cultura que elas proporcionam ao espfrito e se tomarmas como medida 0 desenvolvimento das
faculdades que, no julgamento, devem unir-se para 0 conhecimento, a musica ocupad a posit;ao mais
baixa" (p. 153).

13 "Pensar que e possivel aumentar, par meio de algum atrativo, a beleza atribuida ao objeto por sua
forma, eis urn erro bastante vulgar e nocivo para 0 gosto autentico, integra e serio; e bern verdade
que ainda se pode acrescentar atrativos a beleza para interessar 0 espirito pela representat;ao do
objeto, fora da satisfat;ao pura e simples e, assim, valorizar 0 gosto e a cultura, sobretudo, quando
eJe e ainda grasseiro e carece de exercicio" (p. 60, grifo meu); "ele pode inclusive come~ar a duvidar
se ceria conseguido formar sufidentemente seu gosto pelo conhecimento de uma quantidade
suficientemente grande de coisas de certa especie... " (p. 113); "para corrigir e ampliar nossos
julgamentos do gosto" (p. 115).

14 Alguns indicios da propensao de Kant para identificar 0 universal com 0 universo dos homens
cultos: "Ninguem admitinl facilmente que seja necessario urn homem de gosto para encontrar uma
satisfa~aomaior em urn circulo do que em urn coO(orno rabiscado au em urn quadrilatero dotado de
lados e angulos iguais do que em urn quadrilatero obliquo, com angulos desiguais e, de alguma forma,
mutilado. Basta ter uma inteJigencia cornum e, neste caso, 0 gostonao e necessaria" (p. 75). "De cada
urn exigimos essas duas coisas (0 sentido do belo e do sublime) e presurnirnos que etas se encontrem,
tambem, nos detentores de alguma cultura" (p. 57). (d. tambem p. 119, n. 1).

15 Ao lembrar 0 vinculo que, bern cedo, une a natureza-morta ao motivo da vanitas - par exemplo, com
o tema do relogio, enquanto simbolo da temperan~a-, E. H. Gombrich admite que, nesta evocat;ao, 0

espirito puritano possa encootrar urn alibi ou urn antidoto para 0 simples prazer dos sentidos que
prop6em os alimentos apetitosos e as faustosos ramalhetes, eterniza~ao da frui~ao sensual, "festa
para 0 olhar", enquanto lembran~a das festas passadas ou futuras; 00 entanto, ele sublinha que a
pintura e, por si, uma vaniras pelo fato de que os prazeres oferecidos pela representa~ao sao,
essencialmente, ilusorios (E. H. Gombrich, op. cit., p. 104)

16 Ve-se 0 que dissimula 0 Sollen confinado nos enunciados aparentemente demonstrativos em que
Kant encerra a defini~ao do gosto puro.

17 Segue-se que a inten~ao exclusiva de falar cientificamente da obra de arte ou da experiencia estetica
ou, mais simplesmente, de abandonar ° estilo do ensafsmo que, menos preocupado com a verdade do
que com a originalidade, prefere sempre a diversao da ideia falsa amonotonia da ideia verdadeira, est<\.
destinada a aparecer como uma dessas degradat;6es sacrilegas a que se compraz 0 materialismo redutor
e, por conseguinte, como a expressao de urn filistinismo que denuncia 0 que ele e incapaz de
compreender ou, ainda pior, de sentir.

18 Recentemente, e, sem duvida, em Malraux que se encontra a tentativa mais sistematica para formular
esta ideologia: a arte e 0 reino da liberdade e, neste sentido, e 0 simbolo do poder que pertence ao
hornem de criar urn mundo significante e plenarnente humano ou, pelo menos, da eterna luta do
homem para transcender a servidao e "humanizar 0 mundo".

19 Ao tratar a obra segundo sua inten~ao, ou seja, como finalidade sem fim, 0 espectador re-produz 0

ate de cria~ao, em uma mimesis da mimesis do Genesis (a teoria da "Ieitura criadora" e, tarnbem, urn
desses temas ideologicos que, por serem indispensaveis areafirma~ao do "ponto de homa espiritual"
da burguesia letrada, sao objeto de reinven~6espermanentes).

20 Nesse texto desdenhado pelos comentaristas - que chegaram a se questionar se ele nao seria urn
efeito da senilidade por parecer entulhado de coisas triviais -, Kant distingue, em primeiro lugar,
entre os "cientistas corporativos" (pertencentes a Universidade) au "independentes" e as simples
"Ietrados", "homens de negocios e temicos da ciencia", padres, magistrados, medicos, que vendem
urn saber adquirido na Universidade e, par ultimo, a clientela destes ultimos, "0 povo, composto por
ignorantes". Em seguida, ele op6e as faculdades temporalmente dominantes, direito, medicina e
teologia, afaculdade temporalmente dominada, mas espiritualmente dominante, au seja, a faculdade
de filosofia, que nao tern poder temporal, mas e "independente das ordens do governo" e, perfeitamente
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autonoma, conhece apenas suas pr6prias leis, as da razao, encontrando-se fundamentada, assim, para
exercer com toda a liberdade seu poder de crftica (E. Kant, Le conflit des facultes, trad. fro de Gibelin,
Paris, Vrin, 1955).
21 N. Elias, La civilisation des mreurs, Paris, Calmann-Levy, 1973, p. 19.

22 N. Elias, op. cit., p. 35.

23 E. Kant, "Idee d 'une histoire ... ", in La philosophie de l'histoire, op. cit., p. 39 (Grifo meu).

24 E. Kant, "Conjectures... , op. cit., p. 113.

2S E. Kant, "Idee d'une histoire ...", op. cit., p. 39. Por sua vez, N. Elias mostra como a oposic;:ao entre
a nobreza de corte e a burguesia de cultura se constituiu em torno da oposic;:ao entre leviandade,
cerimonial e conversac;:ao, por urn lado, e, par outro, sentimento, sinceridade, formac;:ao pessoal e
integridade moral, em suma, entre a superficial e 0 profunda (N. Elias, op. cit., em especial, p. 36 e
47). 0 segundo termo da oposic;:ao, em sua totalidade, esta contido no "longo esforc;:o de formac;:ao
interior", mencionado por Kant.

26 ''A razao nunca poderia admitir que a existencia de urn homem, cuja vida se limite a usufruir (seja
qual for sua atividade com tal objetivo), tenha em si urn valor, mesmo que, como instrumento, ele
ajudasse da melhor maneira possivel os outros em suas tentativas exclusivas de fruic;:ao por este motivo:
por simpatia, ele usufruiria, tambem, de todos esses prazeres" (p. 46). E, em nota de rodape, Kant
denuncia "a pretensa obrigac;:ao de executar ac;:6es, cuja {mica finalidade seja a fruic;:ao, por mais
espiritualizada (ou embelezada) que esta possa ser".

27 Epossivel ver outro indkio no fato de que Kant torna-se 0 defensor da aprendizagem da arte na
escola e da submissao necessaria a regras: 0 que esta em perfeita conformidade com a logica de seu
discurso subjacente de defensor dos valores academicos da Kultur, mas em contradic;:ao com sua recusa
de qualquer genese empirica do gosto, que deveria leva-Io a aderir a teoria do genio sem coac;:ao
(precisamente, combatida par ele, p. 136).

28 Os invariantes da condi~ao professoral e, sobretudo, da posi~ao do corpo docente na classe dominante
(frac;:ao dominada) e no campo das classes, em seu conjunto, sao suficientemente importantes, apesar
das diferenc;:as associadas ao momenta e a sociedade, para fundamentar as afinidades do ethos que se
encontram na origem da ilusao de universalidade.
29 0 carater proprio de urn pensamento de ambic;:ao sistematico consiste em aplicar, a todos os objetos,
os esquemas de aplicac;:ao universal que 0 definem. 0 que pode levar a efeitos divertidos, tipicos do
que Schopenhauer designa por "comico pedante", quando tais esquemas (os mesmos que operam em
Crtique du jugement e, neSSe caso, com toda a aparencia da necessidade) funcionam, de uma forma
demasiado manifesta, em falso: "Sobrevivi a urn grande numero de amigos rneus e relac;:5es que se
vangloriavam, por viverem uma vida bern arrumada, adotada de uma vez por todas, de ter uma saude
perfeita. No entanto, 0 germen da morte (a doenc;:a), pronto a desenvolver-se, estava neles sem que
tivessem consciencia disso; assim, aque1e que se sentia com boa saude, nao sabia que estava doente.
De fato, e impossivel nomear de outra forma a causa de uma morte natural. Mas seria impossivel
sentir a causaJidade; para isso, torna-se necessario 0 entendirnento, cujo julgamento pode ser erroneo;
ao passo que 0 sentimento e infalivel, mas s6 utiliza esse nome se a pessoa se sentedoente. Ora, se ela
nao se sente dessa forma, etc..." (E. Kant, Le conflit des facultes, trad. fro de Gibelin, Paris, Vrin, 1955,
p. 117, grifo do autor).

30]. Derrida, "Le parergon I", in Diagraphe, 3, 1974, p. 21-57; "Le sens de lacoupure pure (Le parergon
ll)", in Diagraphe, 4,1974, p. 5-31; "Economimesis", in Mimesis des articulations, Paris, Flammarion,
1975, p. 57-93 (textos retomados in La Verite en peinture, Paris, Flammarion, 1978).

31]. Derrida, "Le parergon", loe. cit., p. 30 (La Verite en peinture, p. 51).

32 A denegac;:ao filos6fica nao passa, aqui, de uma forma particular da denegac;:ao ardstica que, visfvel
perfeitamente no caso da musica, e solidaria de uma neutralizac;:ao ou denegac;:ao do politico e do
social: "Se Fausto deve representar a alma alema, eSCreve Thomas Mann, entao, e1e deve ser musico
porque a re1ac;:ao do alemao com 0 mundo e abstrata e mfstica, ou seja, musical" (Th. Mann,
"Deutschland und die Deutschen", in Die Neue Rundschau, 1,1945-1946,8, citado por]. Frank, The
Widening Gyre, Crisis and Modernity in Modern Literature, Bloomington and London, Indiana
University Press, 1963, p. 138).

33 Cada campo de produc;:ao erudita tern suas "regras" proprias de convenU~nciaque podem perrnanecer
em estado implicito e ser conhecidas apenas pelos iniciados; alem disso, os doutos esforc;:am-se, as
vezes, em codificar (a exemplo dos Boileau, Rapin, d'Aubignac ou Subligny que intirnidavarn as autores
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de tragedias a afastar os temas propfcios a afromar as ideias polfticas ou marais do publico, au a
excluir os espetaeulos sangrentos, suscetfveis de ofender sua sensibilidade, a dobrar seus personagens
as regras da etiqueta mundana ou a evitar os termos chocantes ou grosseiros).

34 cf. G. Scholem, Der Nihilismus als religioses Phiinomen, Eranos, 1974; ej. Habermas, "Le voile de
la Thora", in Les Nouveaux Cahiers, n° 53, ete 1978, p. 16-22.

35 Seria necessario explicitar as propriedades gerais dessas posi<;:6es Jimftrofes, tais como os duplos
jogos que elas autorizam e os duplos lucros garantidos par elas, assim como a dupia vulnerabilidade,
o desdobramento ou a incerteza objetiva e subjetiva sobre a identidade pessoal que elas imp6em a
seus ocupantes, etc.

36 Assim, Jacques Derrida denuncia 0 carater artificial e fon;:ado da aplicac;:ao da tabela das categorias,
estabelecida a prop6sito de julgamentos do conhecimento, ao julgamento estetico a respeito do qual
Kant nao cessa de lembrar que nao se trata de urn julgamento do conhecimento O. Derrida, "Le
Parergon", lac. cit., p. 47-52; La Verite en peimure, p. 79-83). Pelo contdrio, Louis Guillermit esforc;:a
se por mostrar, atraves de um confronto das tres Crfticas, que Kant reconsiderou 0 conjunto de sua
teoria da sensibilidade - ao propor uma nova definic;:ao transcendental do sentimento que rompe 0

vinculo entre 0 sentimento e a faculdade de desejar - para ser substituido por uma especie
desinteressada do prazer, descoberta por ele no julgamento estetico, 0 prazer contemplativo, que nao
esti associado ao desejo do objeto e que, indiferente a sua existencia, se apega unicamente a
representac;:ao (L. Guillermit, "Esthetique et Critique", in H. Wagner (ed.), Sinnlichkeit und Verstand
in der deutschen und franzosischen Philosophie von Descartes bis Hegel, Bonn, Bouvier Verlag Herbert
Grundmann, 1976, p. 122-150).

37 Ao natar a Critica como urn lindo objeto, Derrida contradiz, sem duvida, a intenc;:ao mais profunda
de Kant que, servindo-se da oposic;:ao entre 0 fdvolo e 0 serio - testemunhada par urn estilo
ostensivamente inestetico -, pretende colocar a filosofia e 0 fil6sofo acima da arte e do artista. No
entanto, procedendo dessa forma, ele ainda Ihe atribui 0 estatuto de objeto incondicionado, isento
dos determinantes sociais reconhecidos aobra por qualquer leitura pura e puramente interna; e que,
ao mesmo tempo, ela se atribui a si mesma.

38 M. Proust, "En memoire des eglises assassinees", in Pastiches et melanges, Paris, Gallimard, 1970,
p. 170 (Grifo meu). Proust retoma, em "Journees de lecture", a analise das diferentes pervers6es da
leitura: perversao erudita, que identifica a busca da verdade com a descoberta de urn documento,
exigindo urn desconforto material; e perversao letrada que leva a "ler par ler", para "reter" 0 que foi
lido (M. Proust, op. cit., p. 234-240).

39 M. Proust, op. cit., p. 244.

Anexo 1.
I Tais efeitos de moda observam-se tambem em materia de cultura legftima. E assim que 0 valor social
de algumas das obras propostas poderia ter mudado entre 1963 e 1967, as Quatro esta~6es ou a
Pequena serenata noturna conquistando a cultura media por sua divulgac;:ao.

2 No interior de cada classe e frac;:ao de classe, procedemos a urn numero sensive1mente igual de pesquisas
em Paris e na regiao parisiense, por urn lado, e na regiao do Norte, por outro lado. A regiao do Norte
caracteriza-se par uma estrutura de emprego nitidamente diferente da regiao parisiense e, sobretudo,
por uma taxa de diplomas muito menos elevada. No recenseamento de 1968, contavam-se na regiao do
Norte rnuito mais empresarios de industria ou de comercio (grandes ou pequenos) do que na regiao
parisiense e, ao contnirio, menos engenheiros, quadros superiores, tecnicos, quadros medios, ernpregados
de escritorio. Com exc~ao dos professores primarios, relativamente mais numerosos na regiao do Norte,
as frac;:6es mais ricas em capital cultural parecem sub-representadas no Norte.

3 cf. P. Bourdieu et aI., Un art moyen, les usages sociaux de la photographie, Paris, Ed. de Minuit,
1965, p. 73-84 e P. e M.e. Bourdieu, "Le Paysan et la photographie", Revue fran~aisede sociologie, n°
2, avril-juin 1965, p. 164-174. De fato, essa exclusao se justificaria, sem dt1vida, muito menos hoje em
dia em razao das transformac;:6es profundas que ocorreram, entre outras coisas, na relac;:ao entre a
classe dos camponeses e 0 sistema de ensino e que tendem todas a garantir a unificac;:ao do rnercado
dos bens simb61icos.

4 Devemos notar tambern que, na amostra, a quase totalidade das categorias socioprofissionais tern
uma taxa de diplomas e uma origem social mais e1evadas do que nas pesquisas do INSEE; isso sem
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que possamos determinar completamente 0 que se deve ao faro de que os habitantes da regiao
parisiense, que representam 50% da amosrra, sao mais diplomados e de origem social mais elevada e
o que se deve ao faro de que a definit;:ao das diferentes categorias era mais estrita.

5 cf. P. Bourdieu et aI., op. cit.
6 A mesma coisa valeria, certamente, para os ;ulgamentos em materia de decorat;:ao interior da casa, de
vestuario au de cozioha. Everdade que a analise (a qual nos dedicamos em outra parte) de alguns
interiores particularmente representativos teria, sem duvida, melhor feito aparecer a sistematicidade
concreta desses con;untos de objetos e de re1at;:5es (muito c1aramente visiveis nas entrevistas nao
diretivas) que os unem a ourros conjuntos, como 0 vestuario ou as preferencias em materia de musica.
Mas 0 estabe1ecimento de regularidades estatfsticas sup5e que saibamos nos oferecer os meios de
cap tar sistematicamente os trat;:os mais significativos de cada universo, com 0 risco de nos privarmos,
ao mesmo tempo, do poder de evocar toda a riqueza de cada realizat;:ao singular da estrutura.

7 Para evitar se expor a tratar como diferent;:as objetivas 0 efeito de variat;:6es nas condit;:5es de medida,
sistematicamente recenseamos e levamos em conta todas as diferent;:as entre a natureza dos indicadores
fixados, a formulat;:ao das quest5es colocadas ou a codificat;:ao dos resultados e tambern nas condit;:5es
da pesquisa e na estrutura da amostra - cat;:a e pesca estando assim agrupados em uma unica questao,
em outra parte separada em duas quest5es, 0 nivel de instrut;:ao codificado em cinco categorias em urn
caso, sendo analisado em sete niveis em outro caso, etc.

8 Tivemos de renunciar a apresentar muitas das tabelas estatisticas (ou, ao menos, a publicaHlas
integralmente, recorrendo, por exemplo, a apresentat;:6es sin6pticas), muitos dos diagramas, dos
graficos ou dos documentos (entrevistas, fotografias, etc.) que realmente serviram de base para as
analises, para evitar aumentar excessivamente 0 custo da publicat;:ao. Renunciamos, pelas mesmas
raz5es, a uma bibliografia que, mesmo reduzida aos texros uteis e utilizados, teria sido imensa. A lista
de fontes complemenrares de informat;:5es estatisticas (cf. Anexo 2) pareceu, pelo contrario,
indispensavel para fornecer os instrumentos indispensaveis de verificat;:ao, em todos os casos,
freqtientes, onde poderiamos reproduzir apenas parcialmente as dados utilizados na analise.

Anexo 2.

1 Agradecemos aqui, muito particularmente, as senhoras M.e. de la Godelinais e M.e. Thelot por
haverem gentilmente nos repassado as tabelas - em sua maior parte ineditas - que eram necessarias
para a realizat;:ao das analises secundarias das pesquisas do INSEE cujos resultados sao utilizados
aqui. Nossos agradecimentos vao tambern para os senhores P. Debreu, P. Leroux e P. Ghigliazza que
nos ofereceram muiro generosamente os dados de que dispunham. Utilizamos tambem, certamente,
pesquisas anteriores do Centro de sociologia europeia (submetendo-as por vezes a analises
secundarias), como a pesquisa sobre 0 publico dos museus (cf. P. Bourdieu e A. Darbel, com D.
Schnapper, L:amour de l'art, Paris, Ed. de Minuit, 1969), a pesquisa sobre os estudantes e a cultura
(cf. P. Bourdieu e j. e. Passeron, Les etudiants et leurs hudes, Paris, La Haye, Mouton, 1964) ou a
pesquisa sobre os alunos das grandes ecoles.

2 Segundo a definit;:ao do INSEE, uma familia e constituida pelo conjunto das pessoas que vivem no
interior de uma mesma habitat;:ao ocupada como residencia principal (domidlio habitual), qualquer
que seja 0 numero dessas pessoas e seu vinculo com 0 titular da habitat;:ao. 0 "domidlio fiscal", de
definit;:ao mais restrita, compreende 0 chefe do domicilio, eventualmente sua esposa e as pessoas
reconhecidas como estando fiscalmente a seu encargo, isto e, a conjunto de pessoas para as quais foi
estabelecida uma taxat;:ao unica.

3 Os dados apresentados aqui dizem respeito as famflias. Indicamos tambem, para cada categoria
socioprofissional, a consumo par pessoa e por unidade de cansumo. Segundo a definit;:ao do INSEE, a
numero de unidades de consumo que compreende uma familia e obtido pela ponderat;:ao seguinte:
primeiro adulto da familia = 1 unidade de consumo; outros adultos da familia = 0,7 unidade de
consumo; criant;:as (pessoas de menos de 14 anos) = 0,5 unidade de consumo.

4 Fomos particularmente ajudados no recenseamento das fontes estatisticas por rres instrumentos
bibliograficos preciosos: e. Guinchat, BibJiographie analytique du loisiI; France (1966-1973), Prague,
Centre europeen pour les loisirs et I'education, 1975; A. Willener et P. Beadu, Nouvelles tendances de
la consommation culturelle. Vers une troisieme culture, Paris, Cordes, Ceemas, 1972,2 vol., 250 p. e

Pierre Bourdieu



260 p., que reune dados quantitativos e resultados de pesquisas sobre os museus, a fotografia, 0

cinema, a televisao, a musica, etc.; os repert6rios bibliogra.ficos dos artigos e livros editados em 1960,
1970, 1971, 1972, 1973 relativos "ao desenvolvimento e a al;aO cultural", publicados pelo Service des
etudes et de la recherche du Ministere des affaires cultureJJes.

Anexo 4.

I Urn dos interesses desse teste sociol6gico que reencontra, no terreno da politica e do pensamente do
mundo social, uma 16gica muito semelhante aquela que opera nas praticas mitico-rituais das sociedades
pre~capitalistas e 0 de fazer ver que apenas a ignonlncia da 16gica espedfica da pratica e responsavel
pela distinl;ao categ6rica que a ciencia social nao cessou de estabelecer entre 0 pensamento dito
"primitivo" ou "selvagem" e 0 pensamento "civilizado".

2 Os simbolos mais fundamentais, como as cores, sao evidenremente muito fortemente
sobredeterminados. Eassim que 0 negro, quando associado a Marchais, e, a prindpio, a cor funesta,
sinistra e sem duvida mais precisamente, na represental;ao dominante, 0 simbolo da visao pessimista
do mundo (as ideias negras daquele que ve a vida em negro), isso ainda que, por intermedio da
bandeira negra - que reria podido, para alguns pesquisados, ser substituida pela bandeira vermelha,
ausente da lista -, ela possa receber urn valor positivo, como simbolo da subversao radical. Mas 0

negro e tambem a pobreza (0 pao prete, comer seu pao preto), a sujeira (associada em particular a
certas profissoes, como a de minerador - as faces negras), a ignorancia (estar no escuro), a bebida
("estar negro" [estar bebadoJ), etc.

3 Para medir 0 realismo dessa "represental;ao coletiva", basta se reportar a fotografia do interior da
residencia de Servan-Schreiber, apresentada no capitulo 5.

4 Servan-Schreiber e muitas vezes escolhido como genro pelos detentores da renda mais alta: talvez
pela aplical;ao do velho esquema - pensamos no Gendre de Monsieur Poirier - do burgues ambicioso
e do nobre arruinado.

5 E, sem duvida, 0 que explica que, como notam os pesquisadores, ele tenha side tao bern acolhido e
tao bern compreendido (a taxa de nao-respostas excepcionalmente baixa 0 testemunha), e que a visao
do mundo social e da politica que trouxe atona seja definitivamente muito mais real do que aquela
que forjam os questiomirios falsamente eruditos da "politologia".

6 Talvez compreendamos melhor, a prop6sito de urn sistema de esquemas pelo qual se domina a
maestria indigena, 0 que faz a especificidade da 16&ica pratica, analisada em outro momenta no caso
do ritual (d. P. Bourdieu, Le sens pratique, Paris, Editions de Minuit, 1979): porque tudo 0 inclina a
se contentar com a compreensao imediata e preguil;osa que the assegura 0 dominio pnitico dos esquemas
de produl;ao e de interpretal;ao do simbolismo considerado, 0 indfgena e levado a perceber a analise
que desdobra completamente tudo 0 que est3. implicado nas atribuil;oes praticas e tacitas como
superinterpretaffio ("0 que eles vao procurarJ").

7 Alem das tabelas publicadas em Sondages, pudemos analisar as distribuil;oes por sexo, por faixa
etaria e por faixa de renda, mas nao pudemos dispor das distribuil;oes par categoria socioprofissional.

8 Vemos que, quando a serie proposta 0 permite, como aqui, ao oferecer uma serie graduada de sfmbolos
pertinentes, os pesquisados estabelecem relal;oes significativas entre todos as elementos das duas
series, em vez de considerar apenas dais ou tres, como na maior parte das outras series, nas quais
uma parte mais ou menos importante dos elementos e definida apenas negativamente, par eliminal;ao
(e 0 caso, por exemplo, do lilas e do cravo na serie das flores e de Chirac au, em menor grau, de
Poniatowski, na maior pane das series). Temos ai urn exemplo do efeito que produz inevitavelmente
a ofena de uma serie finita de pradutos, dela excluindo possibilidades conscientemente ou
inconscientemente previstas ou esperadas (por exemplo, a belote na serie de jogos au 0 vermelho na
serie das cores) e nela propondo possibilidades abstratas au irreais, capazes de atrair uma parte das
escolhas. Outro exemplo do mesmo efeito, a atribuil;ao a Giscard, na falta de algo melhar, da formiga
que, trabalhadora, modesta, econ6mica, obstinada e, sobretudo, pequena e numerosa, evocaria, sem
duvida, melhor, em urn outro espa~o de possfveis, as virtudes asceticas dos pequeno-burgueses por
oposi~ao a irnprevidencia ostentat6ria dos aristocratas ou dos burgueses (e e, ainda, ao efeito da
oferta finita que e preciso imputar 0 fato de que, das oposil;oes semi-eruditas, cigarra e formiga, corvo
e raposa, apenas a primeira funcionou de acordo com a 16gica original da fabula de La Fontaine,
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enquanto na segunda, devido tambem acarga simb6lica do corvo, as dais elementos funcionaram
separadamente).
9 Todo urn aspecto da revolta popular, visfvel na injuria, na blasfemia e, sobretudo, a festa autenticamente
popular, hoje abolida em favor dos divertimentos domesticados (pensamos aqui nas analises de Mikhail
Bakhtin, L:oeuvre de Fran~ois Rabelais et la culture populaire au Moyen-Age et sous 1a Renaissance,
Paris, Gallimard, 1970), obedece a essa logica, essa cia saturnal, inversao simb61ica e provis6ria ("Non
semper Saturnalia erunt", dizia Seneca) da ordem comum.
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