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8.

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
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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.)

Pierre Bourdieu



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.)
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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.

~__.A_D.is.ti.n.~a.o .3.9.9_
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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
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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 -
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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.
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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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16 26 14 20
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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
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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

417



418

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

Pierre BOllrdiell



420

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.

[
volume capital + I
direita dominantes I

industriais

grandI'S
comerciantes

quadros do privado

prof. liberals

esquerda
(rive gauche)
dominantes
dominados

prof. sup.

)capitai econom.+
Icapital cult. -

quadros sup.
do publico

quadros medias

LeMonde

nova pequena
burguesia

Ie Figaro

Engenheiros

Idireita liberall

pequenos comerciantes

artesaos

Idireita gaullista I
agricultores

SR

contramestres

tecnicos

direita
(rive droitI')
dominantes
dominantes

capital econOm. +1
capital cult. - 1

Le Nouvel Observaccu[ L'Humanite

prof. sec.

artistas

imelectuais

Iffiovimemos 1
esquerdistas I

empregados de escrit6rio

IPartido I
ISocialista I operarios sem qualifica~ao

operarios com qualifica~ao

trabalhadorcs bra~ais

A Distincao

profcssores primarios

mineiros

Jvolume capital - 1

Iesquerda dominadosl

IPartido I
IComunista I

423



,
:1

424

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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