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SOCIOWGIA - Teoria e
Estrutura

ROBERT K. MERTON e profes-
sor de Sodologia e diretor asso-
ciado do «Bureau· of Applied
Social Research» da. Universi-
dade de Columbia; Membro da
«The American Academy of Arts
an4 Sciences» e ex-presidente de
«American Sociological Associa-
tion». Em 1962 foi agraciado com
o Premio «Distinguished Scho-
larship in the Humanities» pelo
«American Council of Learned
Societies» e, em 1964, pelo «Na-
tional Institute of Health Lec-
tureship» em reconhecimento as
destacadas conquistas cientifi-
cas. E autor ainda de varias
outras obras de grande valor.
Desde 0 seu lanc;amento, Socio-
logia, Teoria e Estrutura passou
a ser considerado como a pala-
vra de importancia central nas
ciencias sociais. Trata a obra,
inicialmente, da influencia mu-
tua entre a teoria social e a
investigac;ao social e, a seguir, a
codificac;aoprogressiva da teoria
substantiva e os procedimentos
da analise socio16gica.
Sabre esta base S8 sustentam os
diversos trabalhos que 0 Autor
reuniu, modificou e ampliou pa-
ra dar ao livro uma unidade,
uma coerencia e urn relevo que
se man tern a altura da magni-
tude do tema. Sociologia, Teoria
e Estrutura ja foi traduzido para
o frances, italiano, espanhol, ja-
pones, checo, alemao e hebreu,
o que constitui incontestavel e
expressivo significado do seu
merito.
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PREFAclO DA
EDlc;AO AMPLIADA

DE 1968

E STA NOVA IMPRESSAO nao e uma edigao novamente revista, mas
apenas ampliada. A edigao revista de 1957 permanece inalterada, salvo
a sua curta introdugao, agora amplamente aumentada e transformada nos
capitulos I e II do presente volume. As unicas outras alterag6es sac
tecnicas e de pequena monta: como ligeiras emendas nos indices analitico
e de nomes.

Ao severn inicialmente compostos, os ensaios que formam este livro
nao eram destinados a constituir capitulos consecutivos de urn so volume.
Seria inutil, portanto, pretender que os ensaios, como estao agor,a ordenados,
apresentem uma progressao natural, estabelecendo rigorosa seqUencia de
um ensaio para outro. Assim mesmo, nao acredito estarem ausentes as
qualidades de coerencia, unidade e enfase.

Para tornar a coerencia mais facilmente visivel, 0 livro esta dividido
em quatro partes principais, a primeira estabelecendo uma orientagao
teorica, de ac6rdo com a qual sac eXiaminados a seguir tres conjuntos de
problemas sociologicos. Curtas introdug6es procedem cada uma dessas
tres partes substantivas, no intuito de facilitar ao leitor a passagem inte-
lectual de uma parte para a seguinte.

Objetivando dar unidade, os ensaios foram reunidos levando-se em
consideragao 0 gradual desdobramento e desenvolvimento de duas preo-
cupag6es sociologicas que se estendem por todo 0 livro, preocupag6es
melhor expressas pela perspectiva ,encontrada em todos os capitulos do
que' em cada assunto especifico sob exame. Trata-se da preocupagao pela
agaO reciproca da teoria social e da pesquisa social, e daquela de codificar
tanto a teoria substantiva quanto os processos de amilise sociologica,
especialmente da analise qualitativa.

Temos de admitir que esses dois interesses nao sofrem por excessiva
modestia em suas dimens6es. De fato, se eu fOsse sugerir que os ensaios
fazem mais que contornar as margens desses territorios imensos e im-
perfeitamente cartografados, 0 proprio exagero da pretengao aoentuaria
ainda mais a pobreza dos resultados. Mas uma vez que a consolidagao da
teoria e da pesquisa e a codificagao da teoria e dos metodos sac assuntos
aventados com dificuldade por todos os capitulos deste livro, creio ser
conveniente acrescentar algumas palavras a respeito da oi'ienbagao teorica,
conforme apresentada na Parte 1.
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o capitulo I expoe as razoes das func;oes distintivas, embora reciprooas,
das hist6rias da teoria sociol6gica, de urn lado, e formulac;6es da
teoria correntemente utilizada, de outro. Escusado dizer que a teoria
sociol6gica atual repousa sabre legados do passado. Acredito, porem, que
ha alguma utilidade em estudar os requisitos intelectuais para uma hist6ria
genuina do pensamento sociol6gico, considerando-os mais que uma serie
de sinopses de doutrina sociol6gica, cronolbgicamente disposta da mesma
forma que e utH observ,ar exatamente como a teoria socio16gica corrente
se inspira na teoria antecedente.

Em vista da grande atenc;ao despertada pela teoria socio16gica de
medio alcance na ultima decada, achei interessante fazer uma revisao
do seu carater e das suas realizac;oes, a luz das utilizac;oes e das criticas
pelas quais passou essa teoria dumnte esse periodo. 0 capitulo II e dedicado
a essa tarefa.

o capitulo III sugere urna estrutura para a teoria social conhecida
como analise funcional. Centraliza-se num paradigma que procura codi-
ficar as suposic;oes, conceitos e processos que tern estado implicitos (e
as vezes explicitos) em interpretac;oes funcionais que se desenvolveram
nos campos da sociologia, da psicologia e da antropologia sociais. Se
deixarmos de lado as exl!ensasconotac;oes da palavra descoberta, poderemos
dizer entao que os elementos do paradigma foram principalmente des-
cobertos, e nao inventados. Foram descobertos, em parte esmiuc;ando cri-
ticamenl!e as pesquisas e as discussoes te6ricas feitas por eruditos que
utilizam a orientac;ao funcional para 0 estudo da sociedade, e em parte por
melO do reexame dos meus pr6prios estudos sabre a estrutura social.

Os dois ultimos capitulos da Parte I resurnem as especies de relac;6es
reciprocas que hoje prevalecem na pesquisa socio16gica.

o capitulo IV especifica os tipos relacionados, mas distintos de pes-
quisar, compreendidos pelo termo teoria sociol6gica (urn tanto vago, mas
usado com fl'eqtiencia): metodologia ou l6gica do processo, orientac;6es
gerais, analise de conceitos, interpretac;6es ex post jacto, generalizac;6es
empiricas e teoria no sentido estrito. Ao examinar as interconexoes entre
eles - 0 fato de serem conexos implica que tambem san distintos -
acentuo as limitac;oes bem como as func;oes das orientac;aes gerais na
tea ria, com as quais a sociologia esta mais fartamente provida do' que
com conjuntos de uniformidades especificas e empiricamente confirmadas,
derivadas da teoria geral. Assim, tambem, aoentuo e procuro caracterizar
a importancia bem como a natureza parcial da generalizac;ao empirica.
Nesse capitulo, sugere-se que essas generalizac;6es dispares podem ser
colacionadas e consolidadas mediante urn processo de codificac;ao. Tor-
nam-se, entao, exemplos de urna regra geral.

o capitulo V examina a outra parte dessa relac;ao reciproca entre teoria
e pesquisa: as diversas especies de conseqtiencias de pesquisa empirica
para 0 desenvolvimento da teoria socio16gica. Sbmente aqueles que
conhecem as pesquisas empiricas apenas pela }eitura, e que nao se dedieam
praticamente a elas, podem continuar acreditando que a func;ao primordial
ou mesma exclusiva da pesquisa consiste em experimentar hip6teses pre-

estabelecidas. Isto representa uma func;ao da pesquisa, essencial n.as
rest rita, e que esta longe de ser a linica, poisa pesquisa desempenha urn
pa.pel muito mais ativo no desenvolvimento da teoria, do que urna simples
func;ao passiva de confirmac;ao. Conforme 0 capitulo explica em detalhes,
a investigac;ao empirica tambem inicia, reformula, reenfoca e clarifica a
teoria sociol6gica. E na medida em que a pesquisa empirica faz assim
frutificar a teoria, e evidente que 0 soci610go te6rico, que se acha afas-
tado de toda pesquisa, que apenas aprende como que "de oitiva", corre
o risco de ficar isolado das experiencias que mais provavelmente poderiam
chamar a sua atenc;ao para novas e fecundas orientac;oes. Sua mente nao
foi preparada pela experiencia. Acha-se afastado do fenomeno freqtiente-
mente observado, de "serendipidade"* - a descoberta por acaso, por
uma mente preparada, de novos resultados que nao eram procurados.
Quando me refiro a isso, cansidero a serendipidade urn fato da investiga-
c;ao empirica, e nao como uma filosofia.

Max Weber tinha razao quando dizia que alguem nao precisa ser
Cesar para compreender a Cesar. Mas os soci610gos te6ricos somos as
vezes tent ados a agir como se nao fosse, ao menos, necessario estudar
Cesar a fim de entende-lo. Contudo, sabemos que a ac;ao reciproca da
teoria e da pesquisa contribui tanto para a compreensao do caso espec1fico
quanto para a expansao da regra geral.

Sou grato a Barbara Bengen, que emprestou seus talentos redatoriais
aos dois primeiros capitulos, a Dra. Harriet A. Zuckermann, que examinou
os primeiros rascunhos dos mesmos, a Sra. Mary Miles, que converteu urn
palimpsesto em claro texto datilografado. Para a preparaC;ao desses dois
capitulos introdut6rios, beneficiei-me de urn subsidio outorgado pela Na-
tional Science Foundation.

Hastings-on-Hudson, Nova Iorque
marc;o de 1968

(OJ N. do trad.: Em ingles serendipity. Vejam-se. a respeito. os esclarecimentos do Autor nas
Dotas 18 do cap. IV; 4-A do cap. V e 2, do cap. X.
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EDICAo REVISTA
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DE 1957

MAIS DE UM TERc;O, aproximactamente, do conteudo do presente
volume e materia nova. As principais alterag6es consistem de quatro
capitulos novas e de dois pos-escritos bibliognificos, que abrangem recentes
desenvolvimentos acerca do tema tratado nos capitulos a que foram apen-
sados. Procurei igualmente aperfeigoar, em varios topicos do livro, a ex-
posigao do assunto, reescrevendo paragrafos que nao apresentavam a de-
vida clareza e eliminando diversos erros que nunca deveriam tel' sido co-
metidos.

Dos quatro capitulos acrescentados a esta edigao, dois pravem de sim-
posios publicados, urn dos quais se esgotou e 0 outro, segundo estou infor-
mado, aproxima-se da mesma situagao. "Padr6es de Influencia", que sur-
giu inicialmente na publicagao Communications Research, 1747-47(P. F.
Lazarsfeld e F. N. Stanton, editOres), faz parte de uma serie continuada
de estudos feitos pelo Departamento de Pesquisa Social Aplicada, da
Universidade de Columbia, versando sabre 0 papel da influencia pessoal
na sociedade. Este capitulo estabelece 0 conceito do fator do "influente",
identifica dois tipos distintos desse fatal', 0 "loDal" e 0 "cosmopolita" e os
relaciona a estrutura de influencia na comunidade local. 0 segundo,
"Contribuig6es a Teoria de Comportamento dos Grupos de Referencia",
foi escrito em colaboragac;>com a Sra. Alice S. Rossi e originalmente
publicado em Continuities in Social Research Cedigao de· R. K. Merton
e P. F. Lazarsfeld). Baseia-se na ampla evidencia fornecida pelo The
American Soldier, com a proposito de formular certas condig6es em que
as pessoas se orientam pelas normas de varios grupos, pa,rticularmente
POl' aqueles a que nao se acham filiadas.

Os outros dais capitulos acrescentados a est a edigao nao foram pu-
blicados antes. 0 primeiro, "Continuidades na Teoria da Estrutura So-
cial e da Anomia", procura consolidar recennes amilises empiricas e teoricas
das origens e conseqiiencias da infragao de normas sociais, descritas como
anomia. 0 segundo, "Continuidades na Teoria dos Grupos de Referen-
cia e Estrutura Social", procura revelar algumas das inferencias especifica-
mente sociologicas das investigag6es atuais sabre 0 comportamento dos gru-
pos de referencia, distinguindo-as das indug6es sociopsicologicas. Seu ob-
jetivo e examinar alguns dos problemas teoricos da estrutura social, que de-
vem ser resolvidos antes que ocorram determinadas progressos na analise
saciologica dos grupos de referencia.



Os p6s-escritos bibliognificos tratam reswnidamente da analise fun-
donal da sociologia e se detem urn tanto no papel do puritanism a no
desenvolvimento da ciencia moderna.

Agradego especialmente a Dra. Elinor Barber e a Sra. Marie Klink,
o auxflio prestado na corregao das provas. A Sra. Bernice Zelditch, a
preparagao do indice. A revisao da presente obra foi beneficiada par
pequeno auxflio monetario propiciado pelo Programa de Ciencias do Com-
portamento, da Fundagao Ford, como parte de seu plano de auxflios, sem
restrigoes previas, para urn "proj'eto" especifico. NENHUM HOMEM SABE, de modo integral, a que ;foi que modelou

seu pr6prio pensamento. Torna-se dificH tragar, pormenorizadamente,
a origem das concepgoes emitidas neste livro, bem como pesquisar as
causas das suas progressivas modificagoes, que surgiram no decorrer
dos anos, a medida em que eu ia elaborando esta obra. Muitos cien-
tistas sociais contribuiram para desenvolve-Ias e sempre que a origem se
tornava conhecida, eu tratava de referencia-Ia em nwnerosas notas, espa-
lhadas pelos diversos capitulos. Entre essas fontes, porem, M seis de
que me considero especialmente devedor, embora sob graus e modalida-
des diversas, pelo que desejo prestar-Ihes 0 meu reconhecimento.

o primeiro e maior desses tributos e ligeira e tardiamente reconhe-
cido no fato de ser esse livro dedicado a Charles H. Hopkins, espaso de
minha irma, cuja vida despertou em muitas criaturas 0 sentido profundo
da dignidade hwnana. Para n6s, que compartHhamos do convivio de
sua exisrencia serena, ele continua vivo. E com amor, respeito e grati-
dao, que dedico este livro a Hopkins, que aprendeu por si mesmo aquilo
que pade ensinar aos outros.

Ao meu born amigo George Eaton Simpson, presentemente no Ober-
lin College, sou grato par haver incutido, na mente de wn estudante no-
vato como eu, 0 devido interesse para estudar 0 funcionamento dos sis-
temas de relagoes sociais. Nao me poderia ter sido mais auspiciosa qual-
quer outra introdugao a sociologia.

Com relagao a Pitirim A. Sorokin - antes que se absorvesse no estu-
do dos movimentos hist6ricos em grande escala, tais como aqueles repro-
sentados em sua obra Social and Cultural Dynamics, devo dizer que me
ajudou a fugir do provincianismo de pensar que os estudos efetivos da so>-
ciedade se confinavam as fronteiras dos Estados Unidos. E mais: do provin-
cianismo em acreditar que 0 assunto principal e primario da sociologia
se centralizava em problemas tao perifericos da vida social, como sejam 0

div6rcio e a delinquencia juvenil. Prazerosamente reconhego que ainda
devo esta obrigagao.

A George Sarton, 0 mais apreciado entre os historiadores da ciencia,
sou grato tanto pela amizade como pela orientagao e priviIegio de ter
labutado a maior parte do periodo de dois anos em sua famosa oficina
de trabalho, na 189."Secgao da Biblioteca de Harvard. Urn pequeno ves-
tigio de seu estfmulo sera encontrado na Parte IV deste livro, dedicada
a estudos sObre a sociologia da ciencia.

Hastings-an-Hudson, Nova lorque
Dia de Ac;;aode Grac;;as,1956



Aqueles que lerem as paginas que seguem, logo reco.'1hecerao que a
maior divida nesse senti do e para com 0 meu professor e amigo Talcott
Parsons, que desde 0 inicio de sua carreira soube inculcar a tantos de seus
discipulos 0 maior entusiasmo pela teoria analitica. A medida de sua
eficiencia ·cemo professo~ esta no ,fato de ter despertado a independen-
cia intelectual, ao inves de meramente fazer com que seus discipulos
lhe obedecessem. Na intimidade espiritual proporcionada pelo pequeno
departamento de graduagao em sociologia, de Harvard, na primeira par-
te da decada de 1930, era possivel a urn estudante do ultimo ano, como
eu, visa..'1doa ,formatura, manter est:-eitas e continuas relagaes de traba-
lho com urn instrutor da qualidade do Dr. Parsons. Tratava-se, na rea-
lidade, de urn collegium, 0 que hoj'e nao e facil encontrar, em departa-
mentos que abrigam muitos estudantes e urn pequeno numero de professa-
res, submetidos a pesada rotina.

Nos ultimos anos, enquanto eu trabalhava no Departamento de Pes-
quisa Social Aplicada, na Universidade de Columbia, compartilhando de
varias ta.refas, muito aprendi com Paul F. Lazarsfeld. Uma vez que
em nossas incontaveis conversagaes tornou-se evidente que ele nao sus-
peitara da extensao de minha divida intelectual para com ele, sinto-me
especialmente feliz, nesta ocasiao, de chamar sabre ele a atengao do pu-
blico. Para mim, urn de seus mais valiosos tragos tern side a sua cetica
curiosidade, que me compeliu a articular-me do modo mais completo pos-
sivel, quanto as minhas razaes em considerar a analise funcional presen-
temente como a mais promissora, senao a unica orientagao teorica ade-
quada a extensa faixa de problemas da sociedade humana. E, acima
de tudo, at raves de seu proprio exemplo, ele reforgou a minha convicgao
de que a grande diferenga entre a ciencia social e 0 dHetantismo reside
na busca sistematica e seria, isto e, intelectualmente responsavel e aus-
tera, daquilo que, a principio, e apenas uma ideia atraente e interessante.
No mesmo sentido, penso que a presenga de Whitehead se patenteia nas
linhas finais da passagem inscrita na epigrafe deste livro.

Ha mais quatro pessoas que merecem breve referenda: todos quan-
tos me conhecem sabem da minha grande obrigagao para com uma de-
las; as demais, no devido tempo, descobrirao por si mesmas a exata na-
tureza da minha grande obrigagao para com elas.

P art~ I
TEORIA SOCIOLOGICA



verdadeiramente dedicado (descrito POl' Edmundo Wilson), que, interrom-
pido em seu trabalho POl' uma batida na porta" abriu-a, estrangulou 0
desconhecido que ali estava e voltou ao seu trabalho.

Para uma verificagao informal da fungao potencialmente criadora da
releitura dos classicos, basta examinar a marginalia e as notas que toma-
mos de uma obra elassica, que foi lida e relida alguns anos mais tarde. Se
o livro tern precisamente as mesmas coisas a nos dizer na segunda leitura,
estamos sofrendo de severa estagnagao intelectual, ou 0 trabalho classico
tern menos profundidade intelectual do que julgavamos, ou se dao simulta·
neamente essas duas infelizes circunstancias.

o que e uma experiencia familiar na vida intelectual do soci610go
individual pode tornar-se prevalente para gerag5es inteiras de soci610gos.
Pois como cada nova geragl10 acumula seu pr6prio repert6rio de conheci-
mentos e assim adquire sensibilidade para novos problemas te6ricos, ela
chega a vel' muitas "novidades" nos trabalhos antigos, mesmo que esses
trabalhos ja hajam side previamente examinados. Ha muito para dizer a
favor da releitura das obras mais antigas - especialmente no que se re-
fere a uma disciplina imperfeitament'e consolidada como a sociologia -
contanto que ,esse estudo consista em algo mais do que aquela despreo-
cupada imitagao pela qual a mediocridade expressa seu tributo a grandeza.
A releitura de velhos trabalhos com novos 6culos permite aos soci610gos
contemporaneos encontrarem novas percepgoes que haviam permanecido
borradas durante 0 primeiro estudo e, como resultado, consolidarem a
velha e semiformada compreensao ("insight") mediante a instauragao de
nova pesquisa.

Alem de servirem ao prop6sito de escrever hist6rias da teoria socio-
16gica, a leitura dos mestres e a relagao constante e repetida com os elas-
sicos, prestam-se a varias fungoes. Estas comprendem desde 0 prazer de
entrar diretamente em contato com uma versao esteticamente agradavel
e mais convincente das pr6prias ideias, passando pela satisfagao de ve-Ias
confirmadas POl' urn espirito poderoso e ineluindo a fungao educativa de
desenvolver altos padroes de gosto para 0 trabalho sociol6gico, ate 0 efeito
interativo de desenV"olvernovas ideias pOI' meio do retorno a velhos textos
denDra do contexto do conhecimento contemporaneo. Cada uma dessas
fungoes resulta da recuperagao imperfeita de antigas teorias sociol6gicas
que ainda nao haviam side completamente absorvidas no pensamento pos-
terior. POI' esse motivo, os soci610gos de hoje devem continual' a compor-
tar-se de modo diferente dos seus colegas das ciencias fisicas e biol6gicas,
e eSforgar-se para se famili'arizarem intimamente com os seus predecessores
classicos, ainda nao muitos distantes. Mas se quiserem ser mais eficientes
do que simplesmente dedicados, se pretenderem utilizar as formulagoes mais
antigas da teoria, ao inves de aperras comemora-Ias, deverao estabelecer
a distingao entre 0 sistema escolastico de comentario e exegese e a pratica
cientifica de ampliar a teoria antecedente. Ainda mais importante, os
soci610gos deverao perceber a distingao entre duas tarefas diferentes: a
de desenvolve.r a hist6ria da teoria sociol6gica e a de desenvolver a sua
sistematica atual.

SCBRE AS TEORIAS
SOCIOLOGICAS

DE MEDIO ALCANCE

A SEMELHANCA DE TANTAS PALAVRAS que sac usadas a esmo, a
palavra teoria corre 0 risco de perder 0 significado. POl' serem as suas
aplicagoes tao diversas - incluindo tudo, desde as menores hip6teses de
trabalho, as amplas mas vagas e desordenadas especulagoes, ate os sis-
temas axiomaticos de pensamento -.0 usa da palavra obscurece freqlien_
temente a compreensao, ao inves de suscita-Ia.

Ao longo deste livro, a expressao teoria sociol6gica se refere a conjun-
tos de proposig6es lbgicamente entrelagados, dos quais se podem derivar
umas quantas uniformidades empiricas. Do principio ao fim, procurei cha-
maI' a atengao sabre 0 que denominei teorias de medio alcance: teorias inter-
mediarias ,entre as pequenas, mas hip6teses necessarias de trabalho que sur-
gem em abundancia durante a rotina das pesquisas diarias 1 e os amplos
esforgos sistematicos para desenvolver uma teoria unificada capaz de
explicar t6das as uniformidades observadas de comportamento, organizagao
e mudanga sociais. 2

A teoria de medio alcanc€' e usada principalmente em sociologia para
servir de guia as pesquisas empiricas. Ocupa uma situagao intermediaria
entre as teorias gerais de sistemas sociais, as quais estao muito afastadas
das especies particulares de comportamento, organizagao e mudanga so-
ciais para explicar 0 que e observado, e as minuciosas ordenadas descri-
goes de pormenores que nao estao de modo algum generalizados. E claro
que a teoria de medio alcance tambem envolve abstrag6es, mas estas estao
bastante pr6ximas dos dados observados para serem incorporadas em
conceitos que permitam os testes empiricos. As teorias de medio alcance
tratam de aspectos limitados dos fenomenos sociais, conforme 0 proprio
nome indica. Fala-se de uma teoria de grupos de referencia, de mobilidade

1. «Uma 'hip6tese de trabalho' e pOUeD mais que 0 procedimento de sensa comurn por nOS
adotado todos os dias. AD encontrar certos fatos. surgem em nossa mente exp!ica((>cs altern:ldas e
comec;amos a testa-las». James B. Conant, On Understanding Science (New Haven: Yale Univer-
sJty Press. 1947), 137, n.9 4.

2. Esta discussao surge e expancle-se sobre uma critica de urn trabalho de ParS0n rel::ttivo a
posi~a? da teoria sociol6gica, nas reuni5es de 1947 cia «Aperican Sociological Society», publicada
f:suffildamente na American Sociological Reyiew, 1949, 13, 164-8. Inspira-se tambcrn em discus~
soes subsequentes: R. K. Merton, «The role·set: problems in sociological theory». The Dricish
Journal nf Sociology, junho de 1957, 8, 106-20, esp. 108-10: R. K. Merton. <<Introductiom> para:
Allen Barton, Social Organizarion under Stress: A Sociological Review of Disaster Studies (\\1a-
shlngton, D. C : National Academy of Science - National Research Council, 1963) XVII-XXXVI,
esp. XXIX.XXXVI. '



social, de conflitos de desempenhos de papeis e de formaQoes de normas
sociais, exatamente como se se falasse de uma teoria de preQos, urna teoria
dos germes das doenQas ou uma teoria cinetica dos gases.

As ideias geradoras de tais teorias sao caracteristicamente simples:
observemos as de Gilbert sabre 0 magnetismo, de Boyle sabre a pressao
atmosferica ou de Darwin sabre a formaQao dos at6is de coral. Gilbert
comer;;a com a ideia relativamente simples de que a Terra pode ser con-
cebida como urn ima; Boyle, com a simples ideia de que a atmosfera
pode ser considerada como urn "mar de ar"; Darwin com a ideia de que
se pode conceber os at6is como urn crescimento de coral, para cima e para
os lados, sabre ilhas ha muito tempo afundadas no mar. Gada uma dessas
teorias fornece uma imagem que da lugar a inferencias. Vejamos apenas
urn caso: se a atmosfera e considerada urn "mar de ar", entao, como infe-
riu Pascal, deve haver menos pressao de ar no tapa de uma montanha do
que na sua base. A ideia inicial sugere, desse modo, hip6teses especificas,
que sao testadas para verificar se as suas interferencias sao empiricamente
confirmadas. A pr6pria fecundidade da ideia e test ada, quando se anota
o alcance dos problemas te6ricos e das hip6teses que nos permitem iden-
tificar novas caracteristicas da pressao atmosferica.

De maneira muito semelhante, a teoria de grupos de referencia e de
privaQao relativa tern como ponto de partida a simples ideia, lanQada por
James, Baldwin e Mead e desenvolvida por Hyman e Stouffer, de que 0

individuo toma os padroes de outras pessoas significativas como base para
uma auto-avaliaQao. Algumas das inferencias que se podem tirar dessa
ideia estao em conflito com as expectativas da opiniao comum, baseadas
sabre um conjunto nao examinado de pressupostos "evidentes por si
mesmos". 0 bom-senso comum, por exemplo, sugeriria que quanto maior
a perda real so.frida por uma familia num desastre de massas, mais inten-
samente se sentiria destituida. Essa crenQa baseia-se no pressuposto nao
testado de que a grandeza da perda objetiva esta linearmente relacionada a
avaliaQao subjetiva da perda e que esta avaliaQao confina-se dentro da
experiencia pessoal de cada um. Mas a teoria da privaQao relativa conduz a
urna hip6tese assaz diferente - ou seja, que as auto-avaliaQoes dependem
das comparaQoes que os individuos fazem de sua pr6pria situaQao com a
de outras pessoas com as quais percebem ser comparaveis no momento.
Essa teoria entao sugere que, sob determinadas circunstancias, familias
que sofreram serias perdas se sentirao menos destituidas que as que
suportaram menores perdas, se tiverem oportunidade de comparar-se com
pessoas que so.freram perdas bem mais graves. Por exemplo, certos gru-
pos residentes na area de maior impacto de urna catastrofe sao os que,
embora muito atingidos, podem mais provavelmente contemplar alguns
vizinhos ainda mais gravemente golpeados. A pesquisa empirica confirma
a teoria da privaQao relativa, em detrimento das suposiQoes do bom-senso
popular: "A sensaQao de estar relativamente melhor do que os outros
aumenta com as perdas objetivas ate a categoria da perda mais alta" e s6
entao comeQa a declinar. Esse padrao e reforQado pela tendencia dos
meios de comunicaQao publicos em focalizar "as pessoas que mais sofreram"
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[0 que] contribui para fixa-Ias como grupo de referencia, com a qual outras
vitimas podem comparar-se com vantagem". A medida que prossegue a
investigaQao, descobre-se que esses padroes de auto-avaliaQao afetam por
sua vez 0 moral da comunidade de sobreviventes e as suas motivaQoes
para ajudar os outros.3 Portanto, dentro de urna classe especial de com-
portamento, a teoria da privaQao relativa conduz-nos a um conjunto de
hip6teses que podem ser testadas empiricamente. A conclusao confirma-
da pode entao ser enunciada de modo bastante simples: quando poucos
sao atingidos na mesma extensao, 0 sofrimento e a perda de cada urn
parecem grandes; quando muitos sac feridos em graus muito diferentes,
ate mesmo prejuizos grandes parecem pequenos quando comparados com
outros muito maiores. A probabilidade de se fazerem comparaQ6es de-
pende muito dos diferentes graus de visibilidade das perdas de grande
ou pequena proporQao.

A natureza deste exemplo nao deve obscurecer 0 carater mais geral
da teoria de medio alcance. E 6bvio que 0 comportamento das pessoas
confrontadas com um grave desastre, e apenas um exemplo dentro de
um numero indefinidamente grande de situaQoes particulares, as quais a
teoria dos grupos de referencia pode ser instrutivamente ::tplicada, dil. mes-
ma .forma que a teoria de mudanQa na estratificaQao social, a teoria da
autoridade, a teoria da interdependencia institucional, ou a teoria da
anomia. Mas e igualmente claro que essas teorias de medio alcance nao
foram lbgicamente derivadas de uma unica teoria que abrange todos os
sistemas sociais, embora, uma vez desenvolvidas, elas possam manter
consistencia com uma s6. Alem disso, cada teoria e mais do que uma
simples generalizaQao empirica - urn conceito isolado resumindo unifor-
midades de relaQoes observadas entre duas ou mais variaveis. Uma teoria
compreende um conjunto de suposiQoes, das quais foram derivadas as
pr6prias generalizaQoes empiricas.

Dutro caso da teoria de medio alcance em sociologia pode ajudar-nos
a identificar sua natureza e suas utilizaQoes. A teoria dos "grupos de
desempenho de papeis (role-sets) 4 comeQa com uma imagem de como 0

status social esta organizado na estrutura social. Essa imagem e tao
simples quanto a da atmosfera como "mar de ar", de Boyle ou a figura
da Terra como ima, de Gilbert. Entretanto, da mesma forma que com
tada's as teorias de media alcance, a prova se faz pelo use, e nao pela
replica imediata de que as ideias que as originaram sac 6bvias ou estra-
nhas, por serem derivadas de uma teoria mais geral ou consideradas
como ligadas a urna especie particular de problemas.

Apesar dos significados muito diversos relacionados ao conceito de
status social este termo e firme e tradicionalmente empregado em so-
ciologia par~ referir-sea urna posiQao dentro de um sistema social,
caracterizada pelos seus especificos direitos e obrigaQoes. Dentro des.sa
tradiQao, conforme 0 exemplo dado por Ralph Linton, 0 conceito relaclO-

3. Bartoo, op. ci!., 62-63, 70-72, 140. e sua Introduc;ao, XIV-XXV.
-4. As pAginas segu.intes inspiram-se no proprio Merton, «The rolc-set», op., (it.



nado de papcl social refere-se ao comportamento dos ocupantes de status
que e orientado pelas expectativas padronizadas dos outros (que conce-
dem os direitos e "cobram" as obrigagoes). Linton, como outros da
mesma tradigao, prossegue confirmando a obse;:vagao basica, ha muito
reconhecida, de que cada pessoa ocupa na sociedade inevitavelmeute
multiplos status e que cada urn desses status tern 0 seu papel societario
a desempenhar.

E nesse ponto que as imagens da teoria dos "grupos de desempenho
de papeis" se afastam dessa tradigao, ha muito tempo estabelecida. A
diferenga e inicialmente pequena - tao pequena, que se poderia dizer
insignificante - mas a mudanga do angulo visual produz di,ferengas te6ricas
cada vez mais fundamentais. A teoria do "desempenho de papeis" co-
mega com 0 conceito de que, cada status social envolve nao somente urn
simples papel associado a ele, mas t6da uma serie de papeis. Este
aspecto da estrutura social faz surgir 0 conceito de desempenho de pa-
peis: esse complemento das relagoes sociais no qual as pessoas sac en_
volvidas simplesmente porque ocupam determinado status social. Assim,
urn individuo que ocupa 0 status de estudante de medicina, desempenha
nao s6 0 papel de estudante vis-a-vis do status correlato dos seus mestres
mas tambem uma serie de outros papeis que 0 relacionam diversament~
com outros membros do sistema: outros estudantes, medicos, enfermei-
ras, assistentes sociais, tecnicos ligados a medicina etc. Da mesma forma,
o status de urn professor escolar tern 0 seu papel de desempenho carac-
teristico, que relaciona 0 professor nao s6 com as seus discipulos, mas
tambem com os colegas, 0 diretor da escola, 0 inspetor, 0 Conselho de
Educagao, a associagao ou sindicato profissional e, nos Estados Unidos,
as organizag6es patri6ticas locais.

E de notar que 0 "papel de desempenho" difere daquilo que as so-
ci610gos tern descrito ha muito tempo como "papeis multiplos". Este
Liltimo termo tem-se referido, tradicionalmente, nao ao complexo dos pa-
peisassociados a urn unico status social, mas aos varios status sociais (as
vezes em esferas institucionais diferentes) em que as pessoas S8 encontram
- POI' exemplo, uma pessoa pode possuir ao mesmo tempo os diversos
status de medico, marido, pai, professor, membro de uma confraria Teli-
giosa, eleitor do Partido Conservador e capitao do exercito. (Esse com-
plexo de diferentes status de urn individuo, cada um com seus papeis
de desempenho, e urn "grupo de status". Tal conceito faz surgir a sua
pr6pria lista de pI'oblemas analiticos, que sac examinados no capitulo XIII).

Ate esse ponto, 0 conceito de grupo de desempenho de papeis e me-
ramente uma imagem para conceber urn componente da estrutura social.
Mas essa imagem e apenas urn inicio, nao urn fim, porque provoca dire-
tamente certos problemas analiticos. A nogao do desempenho de papeis
leva imediatamente a inferir que as estruturas sociais confrontam as ho-
mens com a tarefa de articular os componentes de inumeraveis desempe-
nhos de papeis - isto e, a tare fa funcional de conseguir, de qualquer
maneira, organiza-Ios, a fim de atingir urn grau apreciavel de regularidade

social, suficiente para permitir que as pessoas tratem dos seus neg6cios
sem ficarem paralisadas POI' conflitos extremos em seus papeis de de-
sempenho.

Se essa teoria relativamente simples dos papeis de desempenho tiver
algum valor te6rico, devera engendrar problemas caracteristicos para
a investigagao sociol6gica. E exatamente 0 que esse conceito faz. 5 Levanta
a problema geml mas bem definido da identificagao dos mecanismos
sociais - ou seja, os processos sociais que tem conseqtiencias especificas
para partes designadas da estrutura social - que articulam as expectativas
dos que se encontram nos grupos de desempenho de maneira suficiente
para reduzir os conflitos de urn ocupante de status. Engendra 0 problema
subseqtiente de descobrir como surgem esses mecanismos, a fim de
podermos tambem explicar porque os mecanismos nao funcionam eficaz-
mente ou deixam completamente de surgir em alguns sistemas sociais.
Finalmente, da mesma forma que a teoria da pressao atmosferica, a teoria
dos grupos de desempenho de papeis sugere diretamente a necessidade da
pesquisa empirica relevante. Monografias sabre como funcionam diversos
tipos de organizagao formal tern contribuido a desenvolver ampliagoes
te6ricas de base empiric a a respeito de como os grupos de desempenho
de papeis funcionam na pratica.6

A teoria dos grupos de desempenho de papeis ilustra outro aspecto
das teorias sociol6gicas de medio aIcance. Concordam freqtientemente
com varios dos chamados sistemas de teoria sociol6gica. Ate onde se possa
opinar, essa teoria nao esta em desacardo com as extensas orientagoes
te6ricas do marxismo, da analise funcional, do "behaviorismo" social,
da sociologia integral de Sorokin ou da teoria da agao de Parson. Isto
pode ser uma horrorosa observagao para aqueles dentre n6s que foram
educados na crenga de que os sistemas de pensamento sociol6gico sao
conjuntos de doutrinas, l6gica e estreitamente ligadas e mutuamente ex-
clusivas. Mas de fato, como ainda veremos nesta introdugao, as amplas
teorias sociol6gicas san suficientemente espagosas, internamente diversifi-
cadas e mutuamente imbricadas, para permitir que uma determinada teoria
de media alcance, que tenha urn certo grau de confirma.gao empfrica, possa
estar amiude compreendida em extensas teorias que por si mesmas sejam
discrepantes em certos aspectos.

5. Para uma versao anterior dessas ide-ias em marcha, yet Merton: «The social-cu~tural envi~
ronment and anomie» no trabalho de Helen L. Witmer e Ruth Kotinsky, New Per~pectlvc f.?f Rde.
search on Juvenile D'elinquency, relat6rio de urn simp6sio sabre. a ..f"ele:rancia ~ as Interrela~oes de
ceetos conceitos da. sociologia e da psiquiatria aplicados a deltnquencIa, .realtzado em 6 e 7 6)e
maio de 1955 (Washington, D. c.: U. S. Department of Health, EducatlOn and Welfare, 195 ,
24·50, esp. 47-48. . ._. b d na

6. Pelo que podemos julgar cia dinamica do desenvolvlmento oa cl,er:Cla, es oc;a a d
primeira parte desta introdudio, as tearias de medio alcance, achando-se P[OXll;1a~ cia £rente .e
pesquisa cia ciencia, podem perfeitamente see 0 produto de descobrimentos ,.multl~los e :lPfo·:r
~a.damente simultaneos: A ideia central ?o «gr,;-po de desempenho de papeIS» fOl desen,A0 vW~
InGependentemente na Jmportante monografl.1 emplflca de Neal Gross, Ward S., ~ason e . 1
McEachern, intitulada Explorations in Role Analysis: Studies of the School Supermrendency Ro e
(Nova lorque: John Wiley & Sons, Inc., 1958). Notaveis adenc)os it teona, conJugados com
investiga~6es empiricas. pocledio ser encontrados nas seguintes monografias: Robert L. K<l:hn e o~t(os.
Organizational Stress: Studies in Role Conflict and' Ambiguity (Nova Jorque: John Wlley & (Nns•
1964), 13-17 e passim; Daniel Katz e Robert 1. Kahn, The Social Psychology of OrgamzaUO<l' ova
Jorque: John Wiley & Sons, 1966), 172 e segs. e passim.



Esta opmlao urn tanto heterodoxa pode ser ilustrada mediante 0

reexame de. teoria dos grupos de desempenho de papeis como teoria de
medio alcanee. Afastamo-nos do conceito tradicional, presumindo que
urn 11nico status socialenvolve, nao urn papel unico, mas urna serie de
papeis associados, relacionando 0 ocupante de status a diversos outros.
Em segundo lugar, notamos que esse conceito do grupo de desempenho
de papeis faz surgir problemas te6ricos caracteristicos, hip6teses e, bem
assim, pesquisas empiricas. Urn dos problemas basicos e 0 de identificar
os mecanismos sociais que articulam 0 grupo de desempenho de papeis
e reduzem os conflitos entre os papeis. Em terceiro lugar, 0 conceito do
grupo de desempenho de papeis dirige a nossa atengao ao problema ;,s-
trutural de identificar as medidas sociais que se integram ou se opoem
as expectativas de varios membros desse grupo. 0 conceito dos papeis
multiplos, por outro lade, .focaliza nossa atengao para urn problema di-
ferente e sem duvida importante: como os ocupantes individuais de status
costurnam portar-se diante das numerosas e as vezes antagonicas exigen-
cias que lhes sac feitas? Em quarto lugar, 0 conceito do grupo de de-
sempenho de papeis, leva-nos a questao seguinte: de saber como esses
mecanismos sociais vieram a existir; a resposta a essa pergunta nos per-
mite compreender os numerosos casos concretos em que os grupos de
desempenho de papeis funcionam ineficazmente. CIsto nao pressupoe que
todos os mecanismos sociais sejam funcionais, da mesma forma que a
teoria da evolugao biol6gica envolve a suposigao comparaV'el de que nao
possam ocorrer desenvolvimentos disfuncionais). Finalmente, a l6gica da
analise exibida nessa teoria sociol6gica de medio akance se desenvolve
totalmente em termos dos elementos da estrutura social, ma.is do que
em termos de proporcionar descric;6es hist6ricas concretas de sistemas
sociais particulares. Assim, a teoria de medio akance nos permite superar
o pseudoproblema de urn conflito te6rico entre 0 nomotetico e 0 idiotetico,
entre 0 geral e 0 completamente particular, entre a teoria sociol6gica ge-
neralizadora e 0 historicismo.

De tudo iS50 se evidencia que, de acordo com a teoria dos grupos de
desempenho de papeis, ha sempre urn potencial para expectativas diferen-
tes entre os membros do grupo, a respeito do que seja a conduta apro-
priada a urn ocupante de status. A fonte basica desse potencial para con-
flito - e e importante notar mais uma vez que sabre este ponto estamos
de acordo com te6ricos gerais Hio diversos como Marx e Spencer, Simmel,
Sorokin e Parsons - encontra-se no fato estrutural de que os outros membros
de urn grupo de desempenho de papeis costumam ter diversas posigoes so-
ciais, diferentes daquelas do ocupante de status em questao. Na medida
em que os membros de um grupo de desempenho de papeis estao diver-
samente localizados na estrutura social, eles tendem a ter interesse e
se?timentos diferentes daqueles do pr6prio ocupante de status. 1sso,
afmal, e urn dos principais pressupostos da teoria marxista bem como de
muitas outras teorias sociol6gicas: a diferenciagao social 'gera interesses
distintos entre as pessoas diversamente situadas na estrutura da sociedade.
Por exemplo, os membros de urn Conselho Escolar acham-se muitas vezes

nurna camada social e economica que difere muito significativamente
daquela do professor escolar. Os interesses, va16res e expectativas
dos membros do Conselho tendem, portanto, a diferir daqueles do pro-
fessor, que assim fica sujeito 'a expectativas opostas as de outros membros
do seu grupo de desempenho de papeis: colegas de profissao, membros
influentes do conselho Escolar e, talvez, do Comite de Americanismo da
American Legion. * Certos assuntos que alguns consideram educativos e
civicos, podem ser considerados pedantes ou afetados por outros ou, p()('
terceiros, como verdadeiramente subversivos.

Como teoria de medio akance, portanto, a teoria dos grupos de de-
sempenho de papeis comega com urn conceito e urnas imagens associa-
das, e cria uma serie de problemas te6ricos. Assim, a suposta base es-
trutural para disturbios virtuais de urn grupo de desempenho de papeis,
suscita uma dupla questao (que, comprovadamente, nao fora registrada
quando nao existia essa teoria): quais mecanismos sociais, se e que axis-
tern, funcionam para contrabalangar a instabilidade teoricamente pres-
suposta dos grupos de desempenho de papeis a, correlativamente, em que
circunstancias esses mecanismos sociais deixam de operar, dando lugar a
ineficiencia, confusao e conflito? Como outras questoes que tern historica-
mente surgido da orientagao geral da analise funcional, elas nao pressu-
poem que os grupos de desempenho de papeis operam invariavelmente com
substancial eficiencia; pois essa teoria de medio alcance nao se preocupa
com a generalizagao hist6rica de que urn certo grau de ordem ou de
conflito social prevalece na sociedade, mas com 0 problema anaHtico de
identificar os mecanismos sociais que produzem maior grau de ordem
e sac capa2Jes de evitar grande mimero dos conflitos que surgiriam se
esses mecanismos funcionassem.

o problema de teorias de medio alcance exige do soci610go urn enga-
jamento nitidamente diferente daquele exigido pela busca de uma teoria
uni.ficada e que abrange tudo. As paginas seguintes levam a admitir que
essa procura de urn sistema global de teoria sociol6gica, no qual as
observagoes sabre todos os aspectos do comportamento, da organizagao
e da mudanga sociais, encontrariam prontamente seu lugar preordenado,
tern 0 mesmo desafio estimulante e as mesmas promessas insignificantes
daqueles sistemas filos6ficos que procuravam tudo abarcar e que cairam
num merecido esquecimento. 0 problema deve ser adequadamente ,coor-
denado. Alguns soci6logos ainda escrevem como se esperassem, desde
logo, urna formulagao da teoria sociol6gica geral bastante ampla para
abranger as vastas extensoes dos detalhes precisamente observados do
comportamento, organizagao e mudanga sociais, bastante uti! para dirigir
a atengao dos pesquisadores para urn fluxo de problemas a serem empi-
ricamente investigados. Acredito que isto seja uma crenga prematura e



apocaliptica. Nao estamos preparados. 0 trabalho preparat6rio ainda nao
existe em quantidade suficiente.

Urn pouco de senso hist6rico dos contextos intelectuais vanaveis da
sociologia, basta para que esses otimistas abandonem suas extravagantes
expectativas. Em primeiro lugar, porque certos aspectos do nosso passado
hist6rico ainda estao muito pr6ximos. Nao devemos esquecer que a socio-
logia nasceu e cresceu num periodo espiritual,7 durante 0 qual estavam
surgindo de todos as lados sistemas filos6ficos de grande amplitude de
englobar tudo. Todo fil6sofo dos seculos XVIII e XIX, digno desse nome,
considerava-se na obrigagao de montar seu pr6prio sistema filos6fico;
aesses, os mais conhecidos sao Kant, Fichte, Schelling e Hegel. Cada sistema
era uma tentativa pessoal para uma conceituac;:aode.finitiva do universo da
materia, da natureza e do homem.

Essas tentativas dos fil6sofos para criarem sistemas totais serviram de
exemplo para as primeiros soci610gos, e par isso a seculo XIX foi a
seculo dos sistemas sociol6gicos. Alguns dos precursores da sociologia,
como Comte e Spencer, estavam imbuidos do esprit de systeme, expresso
tanto em suas sociologias quanto em suas obras filos6ficas de maior al-
cance. Outros, como Gumplowicz, Ward e Giddings, procuraram mais
tarde prover legitimidade intelectual para esta ainda "nova ciencia de urn
assunto muito antigo". Isto obrigava a construir uma estrutura geral e
definitiva de pensamento sociol6gico, de preferencia a desenvolver teorias
especiais destinadas a guiar a investigac;:ao de problemas sociol6gicos
especificos, dentro de uma estrutura provis6ria e evolutiva.

Dentro desse contexto, quase todos os pioneiros da sociologia pro-
curaram modelar seus pr6prios sistemas. A multiplicidade de sistemas,
cada um pretendendo ser a sociologia genuina, conduziu naturalmente a
formac;:ao de escolas, cada qual com a sua congregac;:ao de professares,
discipulos e epigonos. A sodologia nao somente apresentou diferenc;:as
com outras disciplinas, mas ainda se diferenciou internamente. Essa di-
ferenciac;:ao, porem, nao era em termos de especializac;:ao, como nas cien-
cias, mas antes, como na filosofia, em termos de sistemas totais, que
pretendiam tipicamente ser mutuamente exclusivos e amplamente desi-
guais. Conforme Bertrand Russell salientou a respeito da filosofia, essa
sociologia total nao compreendeu "a vantagem - se a compararmos com
as [sociologias] dos construtores de sistemas - de poder tratar de seus
problemas urn de cada vez, em vez de ter de inventar de repente uma
teoria global de todo a universe [socioI6gico]".8

Outro caminho tern side trilhado par soci610gos que procuraram
estabelecer a legitimidade intelectual dessa disciplina: adotaram como
prot6tipos, de preferencia sistemas de teoria cientifica, a sistemas de
mosofia. Essa orientagao provocou algumas vezes tentativas de criar
sistemas totais de sociologia - objetivo esse que se baseia muitas vezes
sabre urn au varios equivocos a respeito das ciendas.

. 7. Ver 0 trabalho cbissico de John Theodore Merz, A History of European Thought in the
NInereenrh Century (Edimburgo e Londres: W'illiam Blackwood, 1904), 4 vols.
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8). Bertrand Russel, A History of Western Philosophy (Nova Iorque: Simon & Schuster,

~ , 834.

o primeiro equivoco e a de pensar que as sistemas de pensamento
possam desenvolver-se eficazmente, antes que uma grande quantidade de
observac;:6es basicas tenha sido acumulada. De acardo com essa opiniao,
Einstein poderia ter acompanhado de perto as pegadas de Kepler, sobre-
passando cinco seculos de investigac;:ao e estudo sistematico sabre 0 reo
sultado das pesquisas, necessarios para preparar 0 terreno. Os sistemas
de sociologia que se originaram dessa suposic;:ao tacita, sao muito pared-
dos com as que foram adotados em medicina pelos "criadores de sistemas"
num espac;:o de 150 anos: vejam-se as sistemas de Stahl, de Boissier de
Sauvages, de Broussais, de John Brown e de Benjamin Rush. Bern adian-
tado estava a seculo XIX quando eminentes personalidades da medicina
ainda pensavam ser necessaria estabelecer sistemas te6ricos sabre as
doenc;:as,muito antes de haverem sido adequadamente estudadas e desen·
volvidas as investigac;:6es empiricas antecedentes. 9 Hoje ninguem mais
segue esses cursos vulgares na medicina, mas e uma especie de esfarc;:o
que ainda surge na sociologia. E ·essa tendencia que levou a bioquimico
L. J. Henderson, soci610go nas horas vagas, a observar:

«A diferenc;a entre a maio ria dos modos de construir sistemas nas ciencias sociais e os
sistemas de pensamento e classificac;ao nas ciencias naturn.is e bem visfvel em suas respectivas
cvolu<;oes. Nas ciencias naturais. tanto as teorias como os sjstemas descritivos crescem pela
adaptac;ao ao conhecimento e a experiencia crescente dos cientistas. Nas ciencias sociais. os sistemas
sac muitas vezes oompletamente formulados pela intelige,ncia de urn s6 homem. Caso os sistemas
atraiam a atenc;ao, podem ser entao, muito discutidos, mas e rara a modificac;ao progressiva e
-adaptavel como conseqiiencia dos esforc;os conjugados de grande nUmcro de esrudiosos». 10

A segunda concepgao erranea a respeito das ciencias fisicas repousa
numa falsa suposic;:ao de contemporaneidade hist6rica, segundo a qual
todos os produtos culturais existentes no mesmo momenta hist6rico pos-
suem 0 mesmo grau de maturidade. No entanto, perceber as diferengas
serviria para atingir-se' urn senso de propo-rc;:ao.0 fato de serem a fisica
e a sociologia duas disciplinas ambas identificaveis nos meados do secul0
XX, nao significa que as conquistas de urna, possam ser comparadas as
da outra. Na realidade, as cientistas sociais de hoje vivem num tempo
em que a fisica atingiu urn campo comparativamente grande e preciso
-de teoria e de experimentac;:ao, urn grande conjunto de instrumentos de
investigac;:ao e de abundantes subprodutos tecnol6gicos. Olhando em volta
de si, muitos soci610gos consideram as conquistas da .fisica como padrao
adequado para avaliar as suas pr6prias realizag6es. Querem comparar
seus biceps com as dos irmaos mais velhos. Tambem querem ser tornados
em considera<;iio. E quando se torna -e·vidente que nao possuem nem a
vigorosa compleic;:ao nem as morUferos galpes dos seus irmaos, alguns
soci610gos entregam-se ao desespero. Comec;:ama perguntar: sera realmen-
te possivel estabelecer uma ciencia da sociedade, sem instituirmos urn
sistema total de sociologia? Mas essa perspectiva ignora 0 fato de que

9. Wilfred Totter, Collected Papers (Oxford University Press, 1941), 150. A hist6ria dos
criadores de sistemas e contada em qualquer hist6ria da medicina; ver, par exemplo, FieldIng H.
Garrison, An Introduction to the History of Medicine (Filadelfia: Saunders, 1929) e Ralph H .
:\lajor, A History of Medicine (Oxford: Blackwell Scientific Publications, 19~4), 2 vols. .

10. Lawrence). Henderson. The Study of Man (Filadelfia: Unive"ity of Pensylvama Press.
1941), 19-20, os grjfos sao nossos; alias, 0 livro todo podeni ser lido com muito provelto pela

maiojia dos soci61ogos.



existem, entre a fisica e a sociologia do sEkulo XX bilh6es de horas/homem
de pesquisa ininterrupta, disciplinada 'e cumulativa. Talvez a sociologia
ainda nao esteja madura para 0 seu Einstein porque ainda nao encontrou
o seu Kepler - sem falar dos seus Newton, Laplace, Gibbs, Maxwell ou
Planck.

Em terceiro lugar, ()S soci610gos muitas vezes nao compreendem 0

estado atual da teoria nas ciencias fisicas. 0 erro e ir6nico, pois os fisicos
admitem que ainda nao conseguiram erigir um sistema completo de tea-
ria, 16 poucos sac os que acreditam ser possivel faze-Io em futuro pr6ximo.
o que caracteriza a fisica e uma serie de teorias especiais de maior ou
menor alcance, conjugadas com a esperanQa historicamente fundada de
que elas continuem a ser aglomeradas em familias de teoria. Disse urn
observador: "embora muitos de n6s aguardemos, na rea1idade, uma futura
teoria que tudo abranja e que unifica os varios postulados da fisica, nao
esperamos por isso, para continuarmos com 0 importante trabalho da
ciencia".l1 Mais recentemente, 0 fisico te6rico Richard Feynmann decla-
rou sem rodeios que "hoje as nossas teorias de fisica, as leis da fisica cons-
tituem uma profusao de peQas 16 partes diferentes que nao se ajustam
muito bem".12 Mas a observaQao, talvez, mais significativa partiu do
mais entendido, dos te6ricos, aquele homem que dedicou os ultimos anos
de sua vida a pesquisa incansavel e mal sucedida de "uma base te6rica
para t6das essas diversas disciplinas, consistindo de um minima de
conceitos e relaQ6es fundamentais, a partir dos quais todos os conceitos 16

relaQ6es das disciplinas particulares poderiam ser derivados de um pro-
cesso l6gico". Apesar do seu profundo 16 somario empenho nesse problema,
Einstein observou:

~A maior parte cia pesquisa na fisica c dedicada ao desenvolvimento dos sellS varlOS ramos,
em cada urn dos quais 0 objeto e 0 conhecimento te6ricd de campos de experiencia mais au menos
reitritos e em cada urn dos quais as leis e conceitos parmanecem. tic estreitamente quanta
passivel. ligados a experimenta~io». 13

Essas observaQ6es poderiam ser ponderadas por aqueles soci610gos
que aguardam um perfeito sistema geral de teoria sociol6gica em nossos
dias - ou logo depois. Se a ciencia da fisica, com seus seculos de gene-
ralizaQ6es te6ricas cada vez mais extensas, nao conseguiu estabelecer urn
sistema te6rico que englobe tudo, entao, a fortiori, a ciencia da sociologia
que mal comeQou a acumular generalizaQ6es te6ricas de escopo modesto,
faria bem em moderar as suas aspiraQ6es para um tal sistema.

A convicQao, entre alguns soci610gos, de que devemos, desde logo,
estabelecer um grande sistema te6rico, nao resulta somente de uma com-
paraQao err6nea com as ciencias fisicas, como tambem provem da posi<;ao
ambigua da sociologia na sociedade contemporfmea. A duvida em saber se

11. Henry Margenau, «The basis of theory in physics», manuscrito inedito, 1949, 5·6,
12. Richard Feynmann, The Character of Pbysical Law (Londres: Cox & Wyman Ltd" 1%5), 30.
13. Albert Einsten, «The fondamentals of theoretical physics», em L. Hamalian e E, L. Volpe,

Great Essays by Nobel Prize Winners (Nova Iorque: Noonday Press, 1960), 219-30 e esp, 220.
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o conhecimento acumulado da sociologia e adequado para satisfazer as
exigencias que the estao sendo feitas em escala crescente - pelos planeja-
dores da politica, pelos reform adores 16 reacionarios, pelos homens de
neg6cios e altos funcionarios governamentais, pelos reitores 16 estudantes
das universidades - provoca uma convicQao demasiado zelosa 16 de.fensiva
por parte de alguns soci610gos, de que nec,essitam, de qualquer maneira,
estar a altura dessas exigencias por mais prematuras 16 extravagantes que
sejam.

Essa convicQao pressup6e, erradamente, que uma ciencia deve estar
em condiQ6es de responder a t6das as perguntas, inteligentes ou estupidas
que the sao feitas. E uma convicQao que implicitamente se baseia na
suposiQao sacrilega e masoquista de que 0 cientista deva ser onisciente
e onicompetente - 16 que admitir que nao se possui conhecimento equivale a
admitir total ignorancia. Por isso acontece que os expoentes de uma
disciplina "adolescente" fazem apelos extravagantes a um sistema total da
teoria, que compreende t6da a extensao dos problemas relacionados com
essa disciplina. Foi a essa especie de atitude que Whitehead se referiu na
epigrafe deste livro: "E caracteristico de uma ciencia, em seus primeir?s
estagios ... ser ao mesmo tempo ambiciosamente profunda em seus obJe-
tivos 16 trivial no manejo dos detalhes".

Como os soci610gos que, inadvertidamente se comparam aos cientistas
fisicos contemporaneos, por estarem ambos vivendo 0 mesmo momento
hist6rico, 0 publico em geral 16 os lideres que 0 orientam, muitas vezes
se enganam ao fazer uma apreciaQao definitiva da ciencia social baseada
na sua capacidade em resolver os problemas urgentes da sociedade hodier-
na. 0 errado masoquismo do cientista social e 0 inconsciente sadismo do
publico, provem da incapacidade de lembrar-se de que a ciencia social,
como t6das as ciencias, esta em constante desenvolvimento 16 que nao
existe qualquer dispositivo providencial capaz de adc:fua-la, a qualquer
momento, a sOluQao da extensa serie de problemas que a humanidade
enfrenta. Da mesma forma, vistos de uma perspectiva hist6rica, 0 status
e as promessas da medicina do seculo XVII, nao poderiam ser julgados
em funQao da sua capacidade de descobrir, naquele momento, a cura ou
a simples prevenQao das molestias cardiacas. Se 0 problema houvesse
side amplamente focalizado - e considere-se a crescente porcentagem
de mortes devido a trombose coronaria! - sua real importancia teria
obscurecido a questi.io inteiramente independente de como os conheci-
mentos medicos de 1650 (ou 1850 ou 1950) eram adequados para resolver
uma grande serie de outrDs problemas de sauda. Contudo, e precisamente
essa falta de l6gica que se encontra por detras de muitas das exigencias
feitas as ciencias sociais. Porque a guerra, a exploraQao do homem pelo
homem, a pobreza, a segregaQao racial, a inseguranQa psicol6gica 16 outros
males afligem as sociedades modernas, exige-se que a ciencia social jus-
tifique sua pr6pria existencia fornecendo soluQ6es para todos esses pro-
blemas. Todavia, os cientistas sociais talvez nao estejam mais equipados
para soluciona-los do que estavam os medicos, tais como Harvey e syde-
nham, para identificar, estudar e curar a trombose coronaria em 1655.



De qualquer maneira, como a Hist6ria 0- comprova, a inadequagao da me-
dicina em tratar desse problema particular, nao significou de modo algum,
que the faltasse capacidade de progresso. Contudo, se t6da a gente ap6ia
sempre as mesmas ideias, que podem fazer os jovens para procurar novos
rumos?

Se insisto em apontar 0 hiato existente entre os problemas praticos
prescritos pelo soci6logo e 0 estado dos seus conhecimentos e habilidades
acumuladas, isto nao significa evidentemente, que 0 soci6logo deva deixar
de desenvolver cada vez mais uma teoria "compreensiva" ['que abrange
todos os caracteres compreendidos numa ideia geral'] ou nao deva empe-
nhar-se em pesquisas diretamente ligadas aos problemas praticos mais
urgentes. Acima de tudo, nao significa que os soci6logos devam delibera-
ramente procurar os problemas pragmaticamente triviais. Diferentes se·
tores do espetro da pesquisa e da teoria basicas possuem dtferentes pro-
babilidades de ser apropriados a problemas praticos particulares; tem
potenciais diversos de relevancia. 14 E importante, porem, restabelecer
urn senso hist6rico de proporgao. A urgencia ou a imensidade de um
problema social pratico nao e suficiente para assegurar sua imediata
solugao. 15 Em qualquer momento determinado, os cientistas estao pr6-
ximos da solugao de alguns problemas e afastados de outros. Poderiamos
dizer que a necessidade e sbmente a mae da invengao; 0 pai e 0- conheci·
mento social acumulado. A menos que os dois sejam conjugados, a
necessidade continua esteril. Podera, naturalmente, conceber em algum
tempo futuro, desde que encontre um companheiro apropriado. Mas 0-

c6njuge necessita de tempo (e de amparo) para poder atingir a estatura
e 0 vigor necessarios para satisfazer as exigencias que the serao feitas.

A orientagao deste livro, quanto as Telagoes entre a sociologia cor-
rente e os problemas praticos da sociedade, e muito igual a sua orientagao
quanto as relagoes entre a sociologia e a teoria sociol6gica geral.
It uma orientagao desenvolvimentista, mais do que uma que confie nas
subitas mutagoes de urn soci610go, que possam de repente trazer solug6es
aos grandes problemas sociais ou a uma simples teoria que abrange tudo.
Embora esta orientagao nao tenha pretensoes de realizar milagres im-
pressionantes, oferece uma avaliagao razoavelmente realistica das condi-
goes correntes da sociologia e da forma como realmente se desenvolvem.

SISTEMAS TOTAlS DE TEORIA E
TEORIAS DE MEDIO ALCANCE

Considerando-se tudo isso, parece razoavel supor que a sociologia
progredira na medida em que sua maior (mas nao exclusiva) preocupagao

14. Esse conceito acha-se desenvolvido par R. K. Merton em «Basic research and potentials
of relevance». American Behavioral Scientist, maio 1963, VI, 86-90, baseado em minha discussiio
antenor, <<The role of applied social science in the formation of policy», Philosophy of Science,
1949, 16, 161·81.

. 15. Isso pode ser observado em detalhes em obras como as seguintes: Paul F. Lazarsfe!d.
WJ1lIam Sewell. e Harold Wilensky, redatores, The Uses of Sociology (Nova Iorque: Basic Books.N prelo); AlVIn W. Gouldner e S. M. Miller, Applied Sociology: Opportunities and Problems
~a~va Iorque:. The. Free P!ess, 1965); Bernard Rosenberg, Israel Gerver e F. William. Howton,
1964 SOCIety In CrISIS: Social Problems and Social Parhology (Nova lorque: The MaCI11l11an Co.,

), Barbara Wootton, Social Science and Social Pathology (Nova Iorque: The Macmillan Co., 1959).

f6r a de desenvolver teorias de medio alcance, e que ficara atrasada
5e a sua atengao primordial se concentrar no desenvolvimento de sistemas
sociol6gicos totais. E por isso que em seu discurso de abertura do ano
escolar na "London School Economics", T. H. Marshall fez urn apelo fa-
voravel ao estabelecimento de "degraus socio16gicos de medio alcance". ,,:
Hoje, nossa tarefa principal consiste em desenvolver teorias especiais apli·
caveis a objetivos conceptuais limitados - teorias, por exemplo, dos
desvios de comportamento, das conseqi.iencias inesperadas de uma ag110
d~rigida a certo prop6sito, da percepgao social, dos grupos de referencia,
do contr6le social, da interdependencia das instituigoes sociais - mais do
que procurar imediatamente a estrutura conceptual total, pr6pria a pro-
duzir estas e outras teorias de medio alcance.

A teoria sociol6gica, se pre tende progredir de modo significativo, deve
prosseguir nestes pIanos interconexos, 1) desenvolvendo teorias especiais
das quais se possam derivar hip6teses que permitam ser investigadas
empiricamente e, 2) evolvendo (e nao revelando repentinamente) um
esquema conceptual progressivamente mais geral, adequado a consolidar
grupos de teorias especiais.

Concentrar-se ·exclusivamente em teorias especiais traz-nos 0 risco de
ficarmos envolvidos em hip6teses especificas que explicam aspectos limi-
tados do comportamento, organizagoes e mudangas sociais, mas que peT'

manecem mutuamente inconsistentes.
Concentrar-se inteiramente num grande esquema conceptual impor-

tante para fazer derivar dele t6das as teorias subsidiarias, corresponde a
correr 0 risco de produzir equivalentes socio16gicos modernos (do seculo
XX) dos amplos sistemas filos6ficos do passado, com t6das as suas
variadas sugestoes, seu esplendor arquitet6nico e sua esterilidade cientifica.
o teorista sociol6gico que estiver exclusivamente empenhado na exploragao
de um sistema total com as suas extremas abstragoes, arrisca-se a tornar sua
mente tao desguarnecida e desconfortavel quanto os interiores decorados
em estilo "moderno" ou "funcional".

A rota para os esquemas grandes e eficazes de sociologia s6 ficar~. obs-
truida _ como aconteceu nos albores dessa ciencia - se cada soclOlogo
carismatico tentar desenvolver seu pr6prio sistema geral da teoria. A
persistencia nessa tendencia, s6 pode conduzir a "balcanizagao" da so~oIO.
gia, com cada urn dos seus principados governado por um sistema te6rico
pr6prio. Embora esse processo haja assinalado peribdicamente 0 desenvol-
volvimento de outras ciencias - especialmente da quimica, da geologIa e
da medicina - ele nao precisa ser reproduzido na sociologia, se dermos
credito a hist6ria da ciencia. N6s, soci6logos, ao contrario, podemos olhar
para uma teoria sociol6gica cada vez mais ampla, que em vez de pr~v~r
da cabega de urn homem, consolide gradualmente varias teorias de me~lO
alcance, ate que essas se torn-em casos especiais dentro de formulagoes
mais gerais.

16. Conferencia inaugural pronunciad:l em 21 de fevereiro de 1946, e que se encontra em:
T. H. Marshall, Sociology at rhe Crossroads (Londres: Heinemann, 1963), 3,24.



A evolugao da teoria sociol6gica sugere que se deve dar maior enfase
a essa orientagao. Notemos como sac poucas, e muito dispersas, as hip6te-
ses sociol6gicas especfficas derivadas de urn esquema conceptual principal.
As propostas para uma teoria geral que tudo abrange, acham-se tao a
frente das teorias especiais confirmadas que continuam como programas
nao realizados, em vez de serem consolidar;6es de teorias que, a principio,
pareciam discretas. Naturalmente, conforme indicaram Talcott Parsons e
Pitirim Sorokin (este em sua obra Sociological Theories ot Today), houve
recentemente urn progresso significativo. A convergencia gradual de cor-
rentes de teoria na sociologia, na psicologia social e na antropologia registra
amplos ganhos te6ricos e promete outros ainda maiores. 17 Contudo, grande
parte do que hoje e descrito como teoria sociol6gica consiste de orientar;6es
gerais para conseguir dados, sugerindo tipos de varidveis que as teorias
devem de qualquer maneira levar em cont(J;, mais do que exposir;6es clara-
mente tormuladas e veriticdveis de relar;6es entre varidveis especiticas.
Temos muitos conceitos, mas poucas teorias confirmadas; muitos pont os
de vista, mas poucos teoremas; muitas "abordagens", mas poucas chegadas.
Talvez fassem salutares algumas alteragoes na enfase.

Consciente ou inconscientemente, os homens distribuem seus escassos
recursos na produgao de teorias sociol6gicas, da mesma forma que 0 fazem
nas suas ocupagoes praticas como, por exemplo, a produgao de acess6rios
de sondagem, e essa aplicagao dos recurs os disponiveis reflete seus pres-
supostos subjacentes. Nossa discussao da teoria de medio alcance na so-
ciologia destina-se a par em relevo a politica que todos os teoristas socio-
l6gicos tern de escolher. A que deveremos dedicar a maior porgao dos
nossos recursos e energias: a pesquisa de teorias confirmadas de medio
alcance ou a busca de sistemas conceptuais inclui que tudo abarcam? Creio
_ e as crengas sao, sabidamente sujeitas a erro - que as teorias de medio
alcance ainda encerram a maior promessa, contanto que a sua procura
esteja associada a preocupagao generalizada de consolidar as teorias es-

peCIa1Snum conjunto mais geral de conceitos e de proposigoes mutua-
mente consistentes. Mesmo assim, devemos adotar 0 ponto de vista pro-
vis6rio dos nossos irmaos mais velhos e do poeta Tennyson:

"Nossos pequenos sistemas tern seu .dia;
Tern seu dia e deixam de existir".

A partir do momenta em que a politica de focalizar as teorias socio-
l6gicas de medio alcance foi preconizada em obras impressa-5, as respostas
dos soci610gos, compreensivelmente, passaram a ser polarizadas. De modo
geral, parece que essas reagoes foram amplamente influenciadas pelo
padrao de trabalho proprio de cada urn. A maioria dos soci6logos que
estiveram empenhados em pesquisas empiricas orientadas tebricamente,
deu assentimento a uma politica que meramente formulava 0 que fora
anteriormente uma filoso.fia de trabalho. Ao contrario, a maioria da.queles
que adotaram 0 estudo humanistico da hist6ria do pensamento social ou
que estiveram tentando desenvolver uma teoria sociol6gica total, passou
desde logo a descrever essa politica como urn abandono de altas e ade-
quadas aspiragoes. A terceira reagao e intermediaria: reconhece que a
enfase dada a teoria de medio alcance nao significa que se deva dar
atengao exclusiva a esta especie de teorizagao. Ao contrario, considera
que 0 desenvolvimento de uma teoria mais ampla sera conseguido por
meio de consolidagoes das teorias de medio alcance e nao emergira, de
repente, do trabalho em grande escala dos te6ricos individuais.

Como muitas outras controversias na cIencia, essa disputa a respeito
da distribuigao dos recursos intelectuais entre diferentes especies de tra-
balho sociol6gico, envolve conflitos sociais e nao apenas criticas intelec-
tuais; 18 ou seja, a disputa e menos urn caso de contradigoes entre ideias
sociol6gicas substantivas do que de definigoes conflitantes a respeito do
papel que se jUlga possa ser mais satisfatbriamente desempenhado pelo
soci6logo neste momento.

Essa controversia segue 0 caminho classico e conhecido do conflito
social. Aos ataques sucedem os contra-ataques, provocando a progres-
siva alienagao das partes em conflito. Uma vez que 0 conflito e publico,
passa a ser, no devido tempo, uma batalha de status mais do que uma
pesquisa da verdade. As atitudes tonam-se pola.rizadas e cada grupo de
soci6logos comega entao a corresponder muito bem as versoes ester eo-
tipadas do que 0 outro esta dizendo. Os teoristas do alcance medio sac
estereotipados como simples contadores de cabegas ou meros pesquisa-
dores de fatos ou como soci610gos apenas descritivos. E os te6ricos que
procuram a teoria geral sac estereotipados como especuladores invete-

17. Dou muita importancia as observa~6es por Takott Parsons em seu primeiro diseur,o
como presidente cia American Sociological Society, pOlleD ap6s haver eu formulado esse (ooceito.
Por exemplo: «No Hm deste caminho de crescente frequencia e especificidade das ilhas de co-
nhecimento te6rico. estende-se a posi~ao ideal. cientlficamente falanclo, em que a maioria das
hlp6teses realmente funcionais da pesquisa empiric3 sac diretamente derivadas de urn sistema geral
de teoria. Essa posi~ao somente foi atingida oa fisica, entre todas as ciencias. Mas oao se deve
conduir que, por distantes que estejamos desse objetivo, os passos nessa direc;ao sejam futeis.
Muito ao contra.ria, qualquer passe real nessa direc;ao constitui urn avanc;o. Somente nesse ponto
final e que as ilhas se Eundem numa massa continental de terra.o minimo que se pade dizer. portanto, e que a tea ria geral pode fornecer uffia estrutura.
amplamente orientadora (sic) ... Pede tambem servir para codificar, inter-relacionar e tarnar dispo-
nive! vasta quantidade de conhecimento empirico cxistente. Tambem serve para chamar a atenc;a.o
sobre ~s lacunas do nosso conhecimento e para proporcionar criterios de exame das teorias e das
generaliza~6es empiricas. Fin.:t1mente, mesmo que essas derivac;6es naa possarn ser feitas sistemati-
camente (sic) ela e indispensavel para a clarificadio sistematica dos problemas e para a formuladio
~cunda das hip6t~ses». (Os grifos siio nossoso). (Parsons. «The prospects of sociological theory».

mertc2n SOCIOlogical RevIew, feverelfo 1950. 15. 3-16, esp. 7), .E signiticativo que urn teorista geral,
~omh: ~arsans, rec~~hec;a 1) que de fata a teoria geral socia16gica poucas vezes permite a derivac;ao

e l'po~eses esp~c~flcas; 2) que, em comparac;ao com terrenos como 0 da fisica, tais derivac;6es para
~ ~alOfla das hlpoteses sac urn objetivo remoto; 3) que a tea ria geral fornece somente uma orien·
ea~ao'f~efal e 4) .que serve como base para a codificac;ao de generalizar;oes empiricas e de tcorias
t~~:i~t tcas'l I2epo~s que iss,? e admitido, os soci61ogos que estao empenhados em desenvolver urna
de h .gera nJo d1fere~ mUlto, em principio, daqueles que veem as melhores promessas da sociologia

0Je no esenvolvtmento de teorias de medio alcance e na sua peri6dica consolidac;ao.
18. As paginas seguintes reproduzem 0 pensamento de Merton expresso em «Social conflict in

styles of sociological work». Transactions, Fourth World Congress of Sociology. 1961.3. 21·46.
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rados, desprezadores sistematicos das provas empfricas irrefutaveis, au
como pessoas irreversivelmente comprometidas com doutrinas formuladas
de tal maneira que nao podem ser testadas.

Tais cliches nao estao completamente afastados da realidade; como
a maioria dos estere6tipos, sac exageragoes inflexfveis de tendencias au
atributoSi reais. Mas, a medida que se desenvolve 0 conflito social, trans-
formam-se em estere6tipos autoconfirmat6rios, enquanto que os soci6-
logos se recusam a experiencias que poderiam obriga-Ios a modificar suas
ideias. Soci610gos de cada campo poem-se a observar e selecionar ~om
muito cuidado 0 que se passa do outro lado. Cada campo ve no trabalho
do outro antes de tudo 0 que 0 estere6tipo adverso alertou-o aver; toma
entao imediatamente uma observagao ocasional do adversario por uma
fi1osofia permanente, uma enfase qualquer como urn engajamento total.
No decorrer desse processo, cada grupo de soci610gos se toma cada vez
menos motivado a estudar 0 trabalho do outro, uma vez que 0 considera
falso. Esquadrinham os trabalhos dos outros apenas 0 suficiente para
encontrar munigao para novos tiroteios.

o processo de alienagao recfproca e de estereotipagem e provavel-
mente reforgado pelo grande aumento de estudos sociol6gicos publicados.
Da mesma forma que muitos outros cientistas e eruditos, os soci610gos
ja nao conseguem manter-se em dia com 0 que esta sendo publicado nesse
terreno. Sao obrigados a selecionar cada vez mais as suas leituras. E
essa crescente seletividade facilmente se presta a levar os que sac ori-
ginalmente hostis a determinada especie de trabalho sociol6gico, a desis-
tirem do estudo das publicagOeS que justamente poderiam induzi-Ios a
abandonar 0 seu estere6tipo.

Essas condig6es tendem a encorajar a polarizagao das perspectivas.
Orientag6es sociol6gicas que nao sac substancialmente contradit6rias sao
consideradas' como se 0 f6ssem. De ac6rdo com essa posigao de "tudo
ou nada", a pesquisa sociol6gica deve ser estatfstica ou hist6rica; ou se
estuda exclusivamente as grandes quest6es e problemas da epoca ou essas
materias refratarias devem ser completamente evitadas porque nao sac
redutfveis it investigagao cientffica; e assim por diante.

A evolugao do conflito social poderia ser interrompida no meio do
caminho e transformada em critica intelectual, se se pusesse fim ao des-
prezo reciproco que muitas vezes caracteriza essas polemicas. Mas as
batalhas entre soci610gos geralmente, nao se dao no contexte social que
seria adequado para ,evitar que essas trocas de sentimentos hostis se
tornassem a regra. Esse contexte envolve uma diferenciagao de status
entre as partes, reconhecida por todos, pelo menos no que se refere ao
problema espec£fico em estudo. Quando essa diferenciagao de status esta
presente - como no caso do advogado e seu cliente ou do psiquiatra
e seu paciente - 0 respeito normalmente atribufdo ao possuidor do
status de maior prestfgio impede a manifestagao recfproca dos sentimen.
tos. As controversias cientfficas, ao contrario, ocorrem tipicamente den-
tro de uma sociedade de iguais (por mais que 0 status dos interessados
difira em outros assuntos), e, alem disso, acontecem em publico, sujei_

tas as observagoes dos colegas. Entao a ret6rica e enfrentada pela
ret6rica, 0 desprezo pelo desprezo, e os problemas intelectuais ficam
subordinados a luta pelo status.

Outrossim, nas controversias polarizadas ha pouco lugar para os
terceiros nao compr,ometidos, que poderiam converter 0 conflito social
em crftica intelectual. E oerto que alguns soci610gos nunca adotarao a
posigao de "tudo ou nada" que e esperada no conflito social. Mas, tipica·
mente, esses elementos imparciais, que desejariam nao combater, ficarn
presos no fogo cruzado entre os campos contrarios. Eles sac etiquetados
como "simples ecleticos" (ou amadores), tornando assim desnecessario
para os dois campos examinarem 0 que essa terceira posigao assevera e
qual 0 valor dos seus argumentos; ou sac chamados "renegados", por
terem abandonado as verdades doutrinais; ou talvez, ainda pior, sac con-
siderados hornens de "opini6es medias" ou simples curiosos que se sentam
s6bre a cerca para observar a briga e que, por timidez ou comodismo,
fogem do conflito fundamental entre 0 pure bem e 0 pure mal sociol6gicos.

Mas as polemicas nas ciencias tem suas fungoes e disfungoos. No
curso dio conflito social, a procura da verdade e desviada do seu rumo
e pressionada a servir para humilhar 0 adversario. Contudo, quando 0

conflito e regulado por uma comunidade de pares, ate mesmo as pole-
micas, - com as suas distorg6es que gastam as energias dos' envolvidos
em pseudobatalhas intelectuais - podem ajudar a corrigir os desequi-
lfbrios acumulados na ciencia. Nao ha meio facil para determinar a grau
6timo de utilizagao dos recursos no campo da ciencia, em parte devido ao
desac6rdo ,fundamental entre os criterios do "6timo".19 0 conflito social
tende a acentuar-se na sociologia t6das as vezes que determinada linha
de investigagao - digamos, de pequenos grupos ou de sociedades globais
- ou determinado conjunto de ideias - por exemplo, a analise funcional
do marxismo - ou determinado modo de pesquisa - digarnos, sociedade
em perspectiva ou sociologia hist6rica - monopolizou a atengao e as
energias de urn numero cada vez maior de soci610gos. Essa linha de
desenvolvimento pode ter-se popularizado entre os soci610gos, por ter
demonstrado ser eficaz no tratamento de certos problemas intelectuais ou
sociais, ou por ser ideolbgicamente congenial. Os assuntos e os tipos de
trabalho pouco populares sac deixados a urn menor numero de recrutas
de alto calibre e, por 'conseguir menores resultados, essa especie de
trabalho se toma menos atraente. Se nao existissem esses conflitos, 0

reino das ortodoxias te6ricas e dos desequilfbrios na distribuigao do tra-
balho sociol6gico seria ainda mais acentuado do que hoje. Por isso, as
clamores de que problemas desprezados, metodos e orientag6es te6ricas
merecem atengao mais ajustada - mesmo quando tais reclamag6es Gao
acompanhadas de ataques extravagantes it linha de desenvolvimento pre-
valente - podem ajuda,r a diversificar 0 tra.balho sociol6gico, refreando
a tendencia a concentrar-se numa estreita variagao de problemas. Maior

19. E instrutivo notar que 0 fisico e estudioso de cicncia politica, Alvin M. Weinberg, d~djcou.se
tambem a esse problema. Ver a capitulo III de «The Choices of Big Science», em seu !lvra Re·
flections on Big Science (Cambridge, Mass.: The M. I. T. Press, 1967).
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heterodoxia, por sua vez, aumenta as perspectivas de empreendimentos
cientificamente fecundos, ate 0 momenta em que estes se transformam
tambem em novas ortodoxias.

«Bacon obscrvou jll.dicio~amente (1'.1~ :1". axi"Hnata media d~ tAd1 ci:"r;:t. constituem. p:i~cipaln;e~te
eu valor. As generalizat;5es mals balxas, ?-te ser~m expl~c:das e reS?lVldas. ':I0s pnnClplOS medlos

~/ ue sao a conseqi.iencia. tern apenas a l,mperfclta exatl;lao das Jel~ emP:flc~s; ~o p.a~so que a
mai~ria das leis gerais sao gerais demais e Incluem urn n.um,er,G d~ Clfcunstanclas ;nsuflc~en~e pa!a
dae uma indica<;:ao satisfat6ria do que acon!ece, em ca;os IndivIduals, e~ que as ClCcunstanclas sac
Quase sempre imen"amente numerosa~. ,~ao c:, ,?ossl\,cl. portanto, d.:1X:l.r de concordar (o.m a
importancia que Bacon atribui aos pr~nclplOs medlO~, para ~ed~s as C1en~las, Contu~o, consider?
radicalmente erracla sua doutrina relatlva ao modo ~e se, atlOgu essas axJomata medJa." JIsto c,
o apego inveterado de Bacon a indudio total, que nao delxava nenhum lugar para a dedu~aoJ», 23

Escrevendo quase na mesma epoca que Mill mas, como a hist6ria
demonstrou, com menor impacto sabre os seus contemporaneos, Lewis
inspira-se em Bacon para estabelecer urn exemplo de "teorias limitadas"
n81ciencia politica._ Acrescenta ele a ideia de que grande mlmero de teo-
remas wilidos pode ser desenvolvido, restringindo-se a observaQao a de-
terminadas classes de comunidades:

Como temos assinalado anteriormente, a insistencia na teoria de me-
dio alcance encontra maior repercussao entre os soci610gos que estao, cles
pr6prios, empenhados na pesquisa empirica tebricamente orientada. E por
isso que a politica de teorias sociol6gicas de medio alcance hoje se firmou,
ao passe que as vers6es mais antigas - que examinaremos a seguir -
nao conseguiram firmar-se. No senti do precise de uma frase familiar,
"0 tempo nao estava maduro"; isto e, ate as duas ou tres tlltimas decadas,
salvo conspicuas exceQOes,os soci610gos tendiam a dedicar-se muito mais,
seja a procura de uma teoria unificada que tudo abrangesse, seja a urn
trabalho empirico descritivo de pouca orientaQao te6rica global. Em con-
sequencia, os apelos a favor de uma politica de teoria de medio alcance
passavam geralmente despercebidos.

Todavia, como temos registrado em outro trabalho,20 essa politica
nao e nova nem estranha; possui raizes hist6ricas bem profundas. Mais
do que ninguem antes dele, Bacon acentuou a importancia primordial
dos "axiomas medios" na cii'mcia:

«, " temos a possibilidade de enunciar teor.ias limitadas" de predizer ten~encias gerais e leis
prevalecentes de causa~ao, que podem naOA ser verdadelras~ em sua malOr parte, se .forero
estendidas a teda a humanidade, mas que tem uma presun~ao de verdade se forem conflnadas
a certas na,6es... .., d d .. . , e possivel alargar a regiao da politIca especu~atIva, Co~sls~entemente, com a ver. a, eua
expressao dos fatos, estreitando-se 0 campo da observa~ao, e restCln~pndo-nos a uma cl.asse lImltada
de comunidades, Adotando esse metodo, podemos aumentar 0 numero dos verdadel~os teo~emas
p~liticos, que podem ser extraidos dos fatos, Ae. ao Aroesmo temf'o, dar~}hes mals plenitude.
vid;t e substfincia. Em vez de serem _ :'.pei"laS sc_cas e oeas, generaltdades, eles se parecem com
as Media Axiomata de Bacon, que 5.10 expre5soes. genera!Jzad~s de fatos, J?as. sem, embargo,
estao suficientemente pr6xirnas cia pnitica para serVIrern de gUJas 005 neg6clOs da vIda>}. 24

Embora essas anti gas formulaQoes difiram em pormenores - 0 con-
traste entre Bacon e Mill e particularmente conspicuo t6das elas
acentua.m a importancia estrategica de uma serie graduada de teorias
intermediarias emplricamente confirmadas.

Depois daquele periodo primitivo da sociologia, formulaQoes similares
embora nao identicas foram pr.opostas por Karl Mannheim, em seu con-
ceito de principia media; por Adolf Lowe, em sua tese de que os "princi-
pios sociol6gicos medios" ligam 0 processo econamico ao social; e por
Morris Ginsberg, em seu exame do tratamento dado por Mill aos princi-
pios medios na ciencia social. 25 No momento, portanto, ha. bast:antes
pro vas indicativas de que as teorias de medio alcance na soclOlogla fo-
ram propugnadas por muitos dos nossOS av6s intelectuais. Mas. para
modificar 0 credo dos prefiguracionistas, se a filosofia de trabalho mcor-
porada nessa orientaQao nao far completamente nova, e pelo menos ver-
dadeira.

23. John Stuart Mill, A Sysrem.of Logic (L,ondres: ,Longr;'ans,. Green & Co·." 1865\ 4~tt ~~l
aplica explicitamente 0 mesmo concelto de pnoclplOs medlOs as leiS de rnuda,n~a sOd'3Ii J '.' 'n

24. George Cornewall Lewis, A Treadse on the Methods of Observar,on an easonmg 1

Politics, op. cit, II, 112, 127; ver tambem 200, 204-.5. .' sua
25. Essas formula,6es tem sido recentemente ~~smaladas por Se~mour Martin LIPscit e; I-I.

Introdu~ao a edi~ao norte-americana de Class, CltlzenshJp and SOCial Development, e '.
Marshall (Nova Iorque: Doubleday, 1964). XVI. A~ cita,6es sao extraidas de. Karl Mannh~lmf
Mensch und Gesellschafr in Zeiralrer des Umbaus (Lelden. 1935) e Man and Soclery In an Agt. °d
Reconsrrucrion (Nova Iorque: Harcourt, Brace & Co.,. 1950) 173-?0; Adolf Lowe, Econo011cS a~r_
Sociology, (Londres: Allen & Unwin, 193?) e MOrrIS ~,nsberg, SOCiology (Londre,. Thornton aB~tliin

worth Ltd." 1934). Justamente quando cstc Ilvro esta a .ca,m.lnho do pleIn. ch:J.md-mcu~a ~~ri~ica
urn relato pormenorizado desses mesmos antecedentes hlstoncos, acompanhad?s e. H ..
minuciosa, por C. A. O. van Nieuwenhuijze, Intelligible Fields in rhe SOCIal SCIences ( ala~
Mouton & Co., 1967), cap. I: «The Quest for the Ma~ageable ~ooal Umt - Is There de
Middle Range?)}. ::e urn trabalho que levanta numerosas e serJas questoes a respelto das teonas
medio alcance, tedas clas, em minha opiniao, muito esclarecedoras e tambem merecedo.ras de .ur:r:

a

res posta igualmente seria, Mas como este livro ja esta oa linha de produc;ao, es.ta ffilOha .. OpJnlao
ainda nao po de ser confirmada pela minuciosa analise que 0 trabalho de NleuwenhulJze am-
plamente merece.

«Nao se cleve contlldo. permitir que 0 conhecimento salte e voe, a partir dos detalhes,
para axiomas remotos e generalidades do tipo mais extremo (como os charnados 'primeiros principios'
das .artes e das coisas) e aii se estabelecendo como verdade que nao pode ser posta em duvida.
contln~c a provJ.r e a estrutllrar os ~xi0l"I1:as medios mediante a referencia aos primeiros; 0 que
tern sido 0 costume ate agora; 0 conheCimento seodo nao somente encaminhado dessa maneira
po~ urn impulso _natural, mas tambcm pelo uso de demonstra~ao silogistica treinada e habituada
a IS50. Mas entao, e somente entao, poderemos esperar muito das ciencias. quando numa justa
escala a5cendente, e por passos sucessivos nao interrompjdos ou quebr,ados, pudermos OOS eleva.r
~os detalhes aos. menores. axiomas; e a seguir aos medios axiomas, urn acima do outro e,
rln~ [mente, ao. Aax~oma mals geral. Porque os axiomas rnais baixos diferem apenas ligejrament~
da mera expenenCia. ~() passo que os maic: altos e mais gerais (que agora temos) sac aootadores
e abstratos e sem ~oLJdez. Mas os medios sac os axiomas verdadeiros. s6lidos e vivos. dos quais
dependem os ne~6clOs e os destinos do homem; e acima deles, no final de todos, aqueJes que sao
real~eJ!te os_ malS gerais; qu.er? dlzer aqueles que nao sac abstratos, e dos quais as axiomas inter~
medlanos sao realmente ltmlta~6es». 21

«E bcz:n disse Platao, em seu Theaetetus, 'que os particulares sao infinitos. e as altas
ge~e.raltdade~ nao dao orienta~ao suf.iciente'; e que a esscncia de teda ciencia, que diferencia 0
2,rtlflce do tnexp:.rto, esta nas proposi~6es medias, as quais em cacla conhecimento particular sac
taadas cia tradq;ao e cia experiencia», 22

Da mesma maneira como Ba.con cita Platao como seu predecessor
. - 'assun tambem John Stuart Mill e George Cornewall Lewis indicam Bacon

como sendo 0 deles. Embora diferindo de Bacon quanto ao modo de co-
nexao 16gica entre "as leis mais gerais" e os "principios medios", Mill
faz eco as suas palavras nos seguintes termos:

;0. Merton, «The role-seb>, British Journal of Sociology, junho de 1957, 108.
CXvr Bacon, NovUln Organum, Livro I, Aforismo CIV; ver tambem Livro I, Aforismas LXVI e

.' Herbert ButterfIeld assll1ala que Bacon, «de modo curioso e significativo .,. parece ter
nev'dto a eGstrutura que a ciencia iria tomar no futuro». The Origins of Modern Science, 1300-1800

on ,res: . Bell & Sons, 1949), 91.92.
(Lo 2:i' FrWan.cIs Bacon. The Advancement of Learni'ng. em Works, compilados por Basil Montague

II res. rliJam Pickering, 1825), II, 177; ver tambem 181.
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o problema de saber se as bem c'onhecidas formulagoes de Bacon
foram ou nao adotadas pelos soci610gos e simples, pois, nao havia soci6-
logos, na epoca, para examinar a pertinencia das suas concepgoes. E
tambem pouco provavel que as concepgoes de Mill e de Lewis, cerca de
240 anos mais ta,rde, produzissem qualquer ressonancia entre cientistas
sociais, pois essa disciplina estava apenas em seu inicio. Mas por que
as formulagoes de Mannheim, Lowe e Ginsberg, realizadas na decada de
1930, tiveram escassa repercussao no periodo imediatamente posterior?
Sbmente ap6s as formulago.es semelhantes feitas por Marshall e por mim
nos fins da decada de 1940, foi que encontramos extensas discussoes e
aplicagoes dessa orientagao na teoria socio16gica. Embora eu nao haja
feito um trabalho arduo e minucioso necessario a investigar a questao,
suponho, que a grande repercussao da teoria de medio alcance nas ultimas
decadas result a, em parte do aparecimento de grande numero de inves-
tigadores socio16gicos, trabalhando em pesquisas que saD ao mesmo tempo
empiricamente baseadas e tebricamente relevantes.

Uma simples amostra de adesao a politica da teoria de medio alcance
podera explicar as razoes da repercussao. Revisando 0 progresso da so-
ciologia nas ultimas quatro decadas, assim conclui Frank Hankins:

. . '~ deremos alcan~ar grandes e definitivos beneficios se noSsa atividade te6rica for
.z:n~nr?:nt~d~nl~~. s~~tido de dae meno! importa~c~a. aos largos esquemas te6.ricos e mai~r enfase aos
~iveis estreitamente ligados as presentes possIbIlIdades cia nossa tecnologla de pesqulsa>}. 28

Essas observagoes apresentam grande interesse porque Rossi se abs-
tem de tomar uma posigao polarizada. 0 conceito de teorias de medio
alcance tem sido, as vezes, desfigurado para justificar investigago>espura·
mente descritivas, que nao refletem orientagao te6rica alguma. Mas 0

mau usa de urn conceito nao constitui um teste para seu valor. No fim,
Rossi como soci610go comprometido, com a pesquisa empirica sistemati-
ca, p~las suas implicagoes te6ricas, ap6ia essa politiC~ .como sendo cap.az
de satisfazer a dupla preocupagfw pela pesquisa emp1flca e pela relevan-
cia te6rica.

A monografia de Durkheim, Suicide, talvez eonstitua 0 exemplo clas-
sico do uso e do desenvolvimento da teoria de medio alcance. Nao e de
admirar, portanto, que soei610gos seguidores da tradigao de D~rkhei~,
como, por exemplo, Armand Cuvillier,29 endossassem essa .reonent~g~o
te6rica. Os comentarios de Cuvillier lembram-nos que a teona de medio
alcanoe refere-se tanto a pesquisa microssocio16gica quanta macro-so-
cio16gica, tanto aos estudos experimentais de pequenos grup~s quan~o
a analise comparativa de aspectos especificos da estrutura SOCIal.Da~ld
Riesman tambem assume a posigao de que as investigagoes macrossOClO-
l6gicas nao pressupoem a existencia de um sistema global ~e. teoria so-
cio16gica; ele sustenta que e melhor "trabal~ar d,e~tr.o ~o medlO alcance,
falar menos de 'penetragoes' ou de pesqUlsas baslCas e fazer menos
afirmagoes em tarno do assunto".80

poder-se-ia pensar que a duradoura tradigao europeia de trab~lho e~
busca de sistemas globais de sociologia, levaria a repudia.r a one?-tagao
favoravel a teoria de medio alcance. Mas tal nao aconteceu. Exa~mando
a hist6ria recente do pensamento soeio16gico e conjeturando sobre as
perspectivas do seu desenvolvimento, um observador expressou. a .esperanga
de que las teorias del range medio reduzirao as meras polemlCas e?-tre
"escolas de pensamento socio16gico" e contribuirao para a sua eontmua
convergencia. 31 Outros tem levado adiante analises detalhadas da estrut~~a
l6gica deste tipo de teoria, salientando-se Filippo Barbano, que. red1g1~

d d· d as teoria dz medzalonga serie de monografias e trabalhos e 1ca os
portata.32

~... as teorias de media alcance parecem provavelmente. ter maior significanc.ia explicativa
[que a3 teorias sociol6gicas totais]. Neste campo muito trabalho tern sido feito sobre as cornu-
nicac;6es de massa, a estratificacao de classes, os pequenos agrupamentos de varios tipos, e
outros importantes aspectos da totalidade social. [E a seguir, na moda polarizante do 'tudo
ou nada', Hankins conclui]: ')1 possivel que venhamos a constatar que somente esta teoria
possui valor realistico e pdtico'>}. '26

Essa ressonancia da teoria de media alcance da-se entre soci6logos
que seguem variadas orientagoes te6ricas gerais, contanto que se preo-
cupem com a relevancia empirica da teoria. Assim, Artur K. Davis,
de orientagao marxista, sugere que 0 eonceito de

«'teorias de medio alcance'. contrastando com 0 enfoque mais ample de Parsons, foi uma
concepcao muito feliz... Vma focalizac;ao de media alcance - analise empirica dcntro de urn
qua4ro conceptual limitado - parece assegurar mais firmemente 0 contato continuo e necessaria
com as variaveis empiricas». 27

Ha dez anos, Peter H. Rossi, estudioso profundamente interessado na
pesquisa empirica e agudo observador da recente hist6ria da sociologia,
percebeu as complexas eonseqi.ieneias de urna formula~ao explicita do
conceito de teorias de medio alcanee: . h 1945 55» em Sociology in rhe United States

28. Peter H. Rossi, «Methodes .of SOCIal Researc , -, (P i' Unesco 1956), 21-34, esp.
of America: A Trend Report, organIzado par Hans 1. Zetterberg ar s. ,
23-24. . . f " (P 'S' Librairie Marcel Riviere & Cle.,

29. Armand Cuvillier, OU va Ja socwlogle ran~a"e. . an '. e Vrin 1958).
1953) e SocioJogie et problemes actuels (Pans: L,bral,rte ,Prio~ophiu th~' 'new~r' social sciences»,

30. David Riesman, «Some observatIOns on t ,e a er W~te (Chicago: The University of
em The State of. SOCIal Scwnces, organIzado _ par 1. Dei Riesman deve ser vista il luz
Chicago Press), 319-39, esp. 339. A. onenta,ao anuncla. a par ue a teoria de media aleance
da obsetva,iio de Maurice 1. SteIn, alnda para serdd,scuttda, tde_ q da sociedade moderna, feitos
«rebaixa a irnportancia» dos «penetrantes esforc;os e lOterpre acao
por autores como C. Wright Mills e David Riesman ... » .. -, . . f . de 1957 208-13.

31, Salustiano del Campo, em Revista de EstudlOS Polttlcos, Janeiro· e~erelCO'a e rice~ca nella
32. A Jonga lista de trabalhos desse genera de Barbano c~mpreen~e't Teordella ricerca nella

sociologia contemporanea, (Miliio: A. Giuffre, 1955), 100-108; « a ~~to 50 O~~tivitil e programmi
sua impostazione teorica», Sociologia, julho-setembro de 1958'13,. Q-9, d « • dl Scienze Sociali,
-di gruppi ricerca sociologica: l'emancipazione struturale 10 SOCIOogla», ua ernl

«0 conceito de 'teorias de medio alcance' adquiriu grande popularidade tanto entre os
~oci6logos, principalmente orientadas para a pesquis3, quanta entre os que se preocupam mais
com a teoria. Ainda e muito cedo para se avaliar em que medida essa idi:ia afetaca as rela<;oes
entre teoria e pesquisa oa sociolog.ia norte-americana, Ate agora, a sua aceita~ao trouxe resultados
contradit6rios. Do Iado negativo, as pesquisadores que eram acusados de ser 'meros empiricos'
tern agora, com essa teoria, urn modo conveniente de elevar 0 status do seu trabalho, sem alterar
a Sua forma. Do Iado positivo. mostrou tendencia a elevar 0 status da pesquisa orientada por
considerac;oes te6ricas de natureza limitada, por exemplo, 0 estudo de pequenos grupos. Em

26. Frank H. Hankins, «A forty-year perspective», Sociology and Social Reseatch, 1956, 40,
391-8, esp. 398.
R 27. Arthur K. Davis, «Social theory and social problems», PhlIosophy and Phenomenological

esearch, dezembro 1957, 18, 190-208, esp. 194.



Talvez as amHises mais profundas e pormenorizadas da estrutura
l6gica das teorias de medio alcance sejam as de Hans L. Zetterberg, em
sua monografia On Theory and Verification in Sociology 33 e as de Andrzej
Malewski em VerhaUen und Interaktion.34 E, mais importante, tanto
Zetterberg como Malewski superam a tendencia polarizadora de consi-
derar as teorias de medio alcance como uma serie de teorias especiais
desconexas. Ambos indicam, por meio de preceitos e exemplos detalhados,
de que maneira as teorias especiais se consolidaram em conjuntos de
teorias cada vez mais amplos. Esta mesma orientagao e manifestada por
Berger, Zelditch, Anderson e seus colaboradores, que consideram as teo-
rias de medio alcance aplicaveis a todas as situag6es que apresentem
aspectos especificos de fenomenos sociais e que continuam a demonstrar
o uso de uma variedade de tais teorias. 35

o inventario sistematico das teorias de medio alcance que surgiram
nas ultimas decadas ultrapassaria os limites deste livro. Mas talvez, uma
amostra nipida e arbitraria possa indicar a diversidade dos problemas
e assuntos tratados por elas. 0 ponto essencial e que essas teorias sao.
empiricamente alicergadas - envolvendo conjuntos de hip6teses confir-
madas - e nao constituem apenas dados descritivos organizados, ou ge-
neralizag6es empiricas, ou hip6teses que permanecem lbgicamente des-
semelhantes e desconexas. Das investigag6es sabre as burocracias surgiu
urn conjunto curnulativo de teorias desse tipo, gragas especialmente a
Selznick, Gouldner, Blau, Lipset-Trow-e-Goleman, Crozier, Kahn e Katz e
muitos outros investigadores. 36 Raymond Mack enunciou uma teoria de
medio alcance do subsistema ocupacional; Pellegrin, uma teoria da mobi-
lidade das posig6es de lideranga de grupos; Junkichi Abe, uma teoria
intermediaria baseada nos dados tanto micro quanto macrossocio16gicos
que descrevem padr6es de comportamento desviado na estrutura das
comunidades; Hyman, a consolidagao das uniformidades empiricas de
opiniao publica numa teoria composta e Hillery, uma consolidagao de
uniformidades demograficas. 37

abril de 1966, 5, 1·38. D~ntro do mesmo quadro, ver tambem: Glanfranco POggi, «Momento
tccnlCO e momento metodologlco nella ricerca» Bollettmo delle Ricerche SOClale, setembro de
1961, I, 363·9. '

33. Totowa, New Jersey: The Bedminster Press, 1965, 3.' ed. aumentada. Ver tambem
Zetterberg, «Theorie, Forschung und Praxis in der Soziology», em Handhuch der empirischen So-
zialforschung (Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, 1961), I, Band, 64·104.

1
34. Traduzldo d? polones por Wolfgang Wehrstedt, Tubingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).J67. .Este !lvro da a b,bllOgrafla completa dos trabalhos muito profundos e rigorosos de

alewskl,. urn dos s.oci61ogos poloneses mais capazes. que se suicidou aos 34 aoos. Poucos em
nos~os dlas. conscgUlram explicar com a mesma dareza e 0 mesma rigor as vinculos entre :l
teona marxlsta e d~t.erminadas teorias de media alcance. Vcr urn dos seus artigos mais im-
f?rta;tes: I «Der empIrl~che Gehalt der Theorje des historischen Materialismu'.», Kolner Zeirschrifr

ur OZIOogl und SozIalpsychologie, 1959, 11, 281-305.
;~. Berger, Zeldltch e Anderson, Sociological Theories J"n Progress, op. cir., 29 e Passim.

A "W:' GPh?~p SclzOlck, TVA and rhe Grass Roors (Berkeley: University of California Press 1949)'
2; ed':') " ~~ Mner, Parcerns of Industrial Bureaucracy (Glencoe:. University of Chicago Pres;, 19.63:
F P . Llpset, MartIn Trow e James Coleman Unton Democracy (Nova Iorque' The

ree ress 1956) Uma co s I'd - d I - ' .. d .' f"James G. March . H n 0.1 a~ao as con~ us?es teoncas essas mOl1ogra~las fOI elta por
Para outros e

j
erbert A. SImon, em .OrgantzarlOns (Nova Iorque: John WIley, 1958), 36·52.

The Bureaue~~i~P Ph lmportantes da. teona de med~o a.Icance ness~ campo. ver Michel Crozier.
Katz, op. cir. enomenon (ChIcago: The UniverSIty of C!llcago Press, 1964); Kahn e

37. Raymond Mack 0 t' I d .Social Fore b' « ccupa IOl1a etermmatedness: a problem and hypotheses in role theory».
es, outu ro de 1956, 35, 20-25; «The achievement of high statuse'.», Social Forces.
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Existe, porem, uma base mais significativa, que perrnite avaliar a
o::-ientagao atual dos soci6logos para as .teo:rias_~e medio alcan.ce, melhor
d ue essa curta lista de exemplos. E 51mbollco que Sorokm, embora

o q . . 16' d 1soalmente empenhado em desenvolver a teona SOClOglCa e amp a
pes . t' t . d -d'escala, atribua, repetidas vezes, urn lugar Importan e..~ .eona e ~e 10
alcance. Em seu livro mais recente, avalia com frequencla os a.tua1s de·
senvolvimentos te6ricos em termos de sua capacidade de explicarem
"uniformidades de medio alcance". Revista, por exemplo, urna serie de
pesquisas estatisticas na sociologia e descobre que san defeit~osas p~rque
"nao nos dao uniformidades gerais ou de 'medio alcance', leIS causalS ou
f6rmulas validas para todos os tempos e diferentes sociedades". Em
outro trecho, Sorokin usa desse criterio para apreciar a pesquisa. con-
temporanea, que estaria justificada se "houvesse desco~e~-to urn cO~Junt?
de uniformidades universais ou, pelo menos .. , de 'medlO alcance, apll-
cavel a muitas pessoas, grupos 'e culturas". E adiante declara que as
tipologias selecionadas de sistemas culturais san acei:avei~ quando, "a
exemplo .. , das 'generalizag6es de medio alcance'... nao san .exageradas
ou excessivamente generalizadas". Em seu exame da pesqUlsa recent.3
em sociologia, Sorokin .faz enfatica distingao entre "a proc~,:a dos :fat~s"
e as "uniformidades de uma generalidade de 'medio alcance . A pnm.el:ra
alternativa produz "material 'informativo' puramente local e temporano,
desprovido de valor cognitivo geral". A segunda torna

~~~nt~;:~iv;~n~r~liz:;~~~, dfic::~:osco~S;?::~~sen~~6t~~~~idb~e n~e s~r;~~ feor~: ::~~a~a:~sco~~::~~~i;::E
formam ouCO sentido de «como» e «porque». Com um3S poucas regras ~erals a nos serv~r~
de guia, Ppodemos orient~r~nos n~ ~scuridao nao. cartografada cia ~Ioresta. l! esse 0 papel cogmtlvo
dessas regras e uniformldades l1mltadas. aproxlmadas e predomtnantes». 38

Sorokin assim repudia aquela formidavel paixao pelos fatos, que mais
escurece do que revela as ideias socio16gicas que estes fatos exempli~ica~;
recomenda teorias de alcance intermediario para servirem de gUlas as
pesquisas; e para si pr6prio, continua a proferir a procura de urn sistema
de sociologia geral.

REJEIQAO DA TEORIA DE MEDIO ALCANCE

Uma vez que se gastou tanta quantidade de tinta so.cio16gica no ~e-
bate relativo as teorias de medio alcance, pode ser utH examinar tambem
as critic as que suscitaram. T'em-se dito que, ao contrario ~os ~iste.mas
unicos de teoria socio16gica, as teorias de alcance medio nao san mte-

d h' .. th ugh
outubro de 1953, 32, 10-16; Junkichi Abe, .«Some probl~ms of life space an 1St~flc~erbe~~ B.
the analysis of delinquency», Japanese SOCIOlogical .Revlew,. Julho de 11957,. 7, 3 'd 1957 21,
Hyman: «Toward a theory of publiC opiniom>. Pubhc OplOlOn Quarter y, pnmavera e b) d
54.60; George BIllery, «Toward a conceptualization of demography», SoCIal Forces, outu ro e
1958, 37, 45·51. E stil vigoroso e

38. Sorokln, Sociologica: Theories of Today, 106, 127, 645. 375.. m seu e .01' e OS

direto Sorokin acusa-me de arnbivalencia em rela~ao aos «grandes SIstemas de SO~IO Ogl~»h de
~teoriaJs de medio alcancc». e tambem d~e outr:as ambiv~lencias. Mas uma te~~atl~:riaml~el~van_
defesa. embora preservasse meu ego, nao ser.ta apropnada neste lug~r e n. Imente
te para 0 assunto tratado. a mais significativo e que,. embo~a ,S?fokln conttnu~o~~~~a fUmo
empenhado na procura de urn sistema completo de teona soclOloglca, move-se. .
a posi~ao assumida oeste livro.
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leetualmente muito ambiciosas. Poueos tern expressado esse ponto de
vista com maior eloqtiencia que Robert Bierstedt, ao escrever:

Creio que Bierstedt rejeita essa teoria, por dois motivos: em pri-
meiro lugar, sua observagao de que as teorias de media alcance estavam
afastadas das aspirag6es dos nossos antepassados intelectuais, nao s6 su-
gere mas confirma que esse conceito e comparativamente navo e ainda
estranho para n6s. Todavia, conforme tenho indicado acima e tambem
em outros lugares, 41 0 metoda da teoria de medio alcance tern side re-
petidamente antecipado.

Em segundo lugar, Bierstedt parece supor que a teoria de medio
alcance 'exclui completamente a investigagao macrossociol6gica, na qual
uma teoria particular da origem a hip6teses espeeificas, a serem exami-
nadas a luz dos dados sistematicamente colhidos. Como temos visto, esse
pressuposto nao tern fundamento. Com efeito, a m~ior part.e ~o traba-
lho da macrossociologia comparativa de hoje, base1a-se prmClpalmente
nas teorias especificas e delimitadas das inter-relag6es entre os varios
componentes da estrutura social, que podem ser submetidos a testes
empiricos sistematicos que utilizam a mesma 16gica e muitas das mesmas
especies de indicadores usados em pesquisas microssociol6gicas. 42

A tendencia de polarizar problemas te6ricos em termos de "tudo ou
nada", e expressa por outro critico, que converte a posigao ~o te6rico
do medio alcance em pretensao de ter encontrado uma panacela para a
teoria sociol6gica contemporanea. Ap6s admitir que "a maioria dos ~r~-
balhos de Marshall e de Merton mostram realmente a mesma espec1e
de preocupagao com os problemas que estou aqui preconizando", 0 :re-
ferido critico, Dahrendorf, prossegue:

«Tern os sido ate mesmo convidados a abandonar aqueles grandes problemas da sociedade
humana, que ocuparam nossos predecessores na hist6ria do pensamento social e, aD inves disso.
aconselhados a procurar aguila que T. H. Marshall denominou, em sua conferencia inaugural na
Universldade de Londres, 'degraus na media dlstancia' e outros soci61ogos. mais tarde, 'teorias
de media alcance'. Mas que ambi!;;ao anemica e essa! Deveremos Iutar por LIma mcia vit6ria?
On de estfio as vis6es que mais nos incital'am a cotrar no muncio cia cienc.ia? Eu sempre pensara '.llie
os soci6Iogos tambem sabiam sonhar e que acreditavam, como Browning, que 0 alvo de urn
homcm deve estar sempre alem do que "Ie pode agarran>. 39

Poder-se·ia inferir, dessa transcrigao, que Bierstedt preferiria manter-
-se firmemente preSQ a otimista ambigao de desenvolV'er uma teoria geral
que tudo englobasse, do que aceitar a "anemica ambigao" da teoria
de medio alcance. Ou que ele considera as solug6es sociol6gicas para os
grandes e urgentes "problemas da soeiedade humana" a pedra de toque
tebricamente significativa da sociologia. Mas ambas as inferencias seriam,
evidentemente, erradas. A teoria de medio alcance e freqtientemente aceita
pelos que a discutem ostensivamente. Assim, Bierstedt prossegue, dizendo
que "em minha opiniao urn dos maiores trabalhos de pesquisa sociol6gica
jamais feitos por alguem, e The Protestant Ethic and the Spirit at Ca-
pitalism, de Max Weber". Nao discuto essa apreciagao da monografia de
Weber - embora, pessoalmente, eu preferisse indicar Suicide, de Dur-
kheim, para essa elevada posigao - porque, como tantos outros soci6lo-
gos conhecedores das imlmeras obras de critica que se aeumularam em
volta do trabalho de Weber, eu continuo a considera.-Ia uma das maiores
contribuig6es. 40 Mas aeho d1ficil conciliar a apreciagao de Bierstedt sabre
a monografia de Weber com a ret6rica que expulsaria as teorias de medio
alcance, por serem "mbrbidamente palidas e simplesmente despretencio-
sas". Pois, essa monografia exatamente e urn excelente exemplo de teo-
rizagao de medio alcance; trata-se de urn problema rigorosamente deli-
mitado - problema que por casualidade foi exemplificado numa epoca
hist6rica particula,r, com implicag6es em outras sociedades e outros tem-
pos; utiliza uma teoria limitada acerca das conex6es entre engajamento
religioso e conduta econamica; e contribui para uma teoria urn pouco
mais geral sabre os modos de interdependencia entre instituig6es sociais.
Sera que Weber pode ser acusado de ambigao anemica, ou sera que
alguem se igualou a ele no esfargo de desenvolver urna teoria de aleance
limitado empiricamente alioergada?

«Mjnha obje,ao as suas formula,6es nao e porta~to dirigida ,contrd e~s~ a tr:e~~l~~~s te~f:
contra 0 seu pressuposto explicito [sic) de que .tl)'do [dSl~) dO que e~ta I erd" °ge~eralidade podemose a sua generalidade e que slrnplesmente (SIC re uZJn 0 0 nlve e
resolver todos [sic) os problemas». 43

Contudo, 0 que temos dito deve ter deixado bem claro que os te?-
ricos de medio alcance nao pretendem que as deficiencias da teona
sociol6gica sejam apenas 0 resultado do seu carater excessivamente geraJ.
Longe disso. As verdadeiras teorias de medio alcance - por exe~Plo, a
teoria, da dissonancia, a teoria da diferenciagao social, ou a teon.a dos
gropos de referencia - tern grande generalidade, estendendo~se al:m ~e
uma epoca ou cultura hist6rica especial. 44 Mas essas teonas n~o .sac
derivadas de urn sistema unico e total de teoria. Dentro de am~l?s hm1t:s,
estao em harmonia com uma variedade de orientag6es teoncas. Sao
confirmadas por grande quantidade de dados empiricos :' se .algum~.teo-
ria geral assevera que esses dados nao sao validos ou nao eX1stem,tanto
pior para essa teoria geral.

39. Robert B'erstedt. «Sociology and human learning», American Sociological Review, 1960
25, 3'9. esp. 6.

40, Eu ate mesmo acompanhei algumas das implica,oes da tea ria especial de Weber sabre a
interdependencia das institui,6es sociais, Duma monografia abarcando quase exatamente 0 mesmo
perfodo estudado por Weber, em que examina a interdependencia funcional entre a ciencia conce~ida
como institui,ao social e as institui,oes economicas e religiosas contempora.neas. VeJa-se
Science, Technology and Society in Sevenreenrh Century England, em Osiris: Studies on rhe History
and Philosophy of Sciences, and on the History of Learning and Culture, organizado par George
Sarton (Bruges, Belgica: Ste. Catherine Press, Ltd., 1938); reeditado com nova introdu,ao (Nova
Jorque: Howard Fertig, Jnc., 1968; Harper & Row, 1968). Embora Weber houvesse escrito
a~e~~s a.lguma~ senten,as sobre a interdependencia do Puritanismo e da ciencia, depois que
J01Clei mlnha Jnvestiga~ao esse assunto tomou especial relevancia. J! esse precisamente 0 valor
do trabalho cumulativo na tearia de media aleance: alguem se inspira na teoria e na pesquisa
antecedentes e procura estender a teoria em novas areas empiricas.

41 Merton «The role·set» British Journal of Sociology, junho de 1957, 1O~, C "" ative
42 ~ Para u~ resumo exte~so desses desenvolvimentos, ver Robert M. Mars, Only_r

Sociology: Toward a Codification of Cross-Societal Analysis, (Nova Iorque, Harcourt, Brace &,

World, 1967). , . _~ . I .cal analysis»,
43. Ralf Dahrendorf, "Out of Utopia: toward a reOtlentatlOn v. SOCIOogl

American Journal of Sociology, 1958, 64. 115-127, es!' .. 122-3, . de media
44. Wilf,iam L. Kolb viu isso com muita persplcaCla, mostrando. que as teffla; Sociology,

2lcance nao estao limitadas a sociedades hist6ricas espedficas. Amencan Ja.uma 0

mar,o de 1958, 63, 544-5.



Outra censura e a de que as teorias de medio alcance dividem 0

campo da sociologia em duas teorias especiais sem rels,gao entre si. 40

E verdade que tern surgido algumas tendencias a fragmentagao na so-
ciologia. Mas dificilmente S8 podera dizer que isso seja 0 result ado do
trabalho orientado para as teorias de objetivo intermediario. Ao contrario,
as teorias de medio alcance consolidam, e nao fragmentam, os achados
empiricos. E justamente 0 que tenho procurado demonstrar, por exemplo,
com a teoria dos grupos de referencia, que aglomeram achados provindos
de campos tao diferentes do comportamento humano, como sejam a
vida militar, as relag6es raciais e etnicas, a mobilidade social, a delin-
qtiencia, a politica, a educagao, a atividade revolucionaria etc. 46

T6das essas criticas denunciam claramente urn esfargo para situar
as teorias de medio alcance no esquema contempori'meo da sociologia.
Mas 0 processo de polarizagao leva a critica para muito alem desse ponto,
ate chegar a distorgao de informag6es facilmente disponiveis. De outra
maneira, nao pareceria possivel que alguem pudesse notar a posigao de-
clarada de Riesman em apoio da teoria de medio alcance e ainda mantives-
S€ que "as estrategias de exclusao do Alcance Media" incluem urn

Soci6logos sovieticos modernos continuam a interpretar "a not6ria
'teoria de media alcance'" como concepgao positivista. Segundo G.M.
Andreeva, essa teoria e concebida

<<no nivel de uma ordem de abstrac;:ao relativamente baixa que, em principia, nao ultrapassa os
.Jados empiricos. Conhecimento 'te6rico' nesse oivel continua na categoria de conhecimento
empirico, pois a pr6pria teoria e essencialmente reduzida ao nivel das generaliza~6es empiricas ... » 'i9

Essa erranea concepgao da teoria de medio alcance nao exige aqui
muita discussao. Afinal de contas, 0 capitulo "Influencia da teoria so-
cio16gica sabre a pesquisa empirica", repreduzido neste volume, ja esta
impressa ha mais de urn quarto de seculo. Desde aquele tempo, tenho
feito distingao entre uma teoria, au seja, urn conjunto de suposig6es
lbgicamente inter-relacionadas, do qual se derivam hip6teses empiric a-
mente testaveis, e uma generalizagao empirica, ou seja, uma proposigao
isolada resumindo uniformidades de relag6es observadas entre duas ou
mais variaveis. Mas as estudiosos marxistas constroem teorias de medio
alcance em termos que sao expressamente excluidos por essas formulag6es.

Essa concepgao erranea pode ser baseada num compromisso para com
uma teoria socio16gica global e num receio de que esta teoria possa sel
ameaQada pelo papel das teorias de media alcance. Deve-se notar, porem,
que na medida em que a orientagao te6rica geral, proporcionada pelo
pensamento marxista, torna-se urn guia para a pesquisa empirica siste-
matica, isto s6 pode ser feito mediante 0 desenvolvimento de teorias in-
termediarias especiais. Do contrario, como parece ter side 0 caso com
estudos tais como a investigagao da Sverdlov sabre a atitude e 0 com-
portamento dos operarios, essa orientagao conduzira, na melhor das hi-
p6teses, a uma serie de generalizag6es empiric as (como a relagao entre
o grau de educagao atingido pelos trabalhadores e 0 numero de organi-
zag6es a que estao afiliados, a quantidade de livros lidos etc.).

o capitulo precedente sugeriu que os soci6logos que estao persua-
didos da existencia de uma teoria total abrangendo todo 0 escopo do
conhecimento socio16gico, estao prontos a acreditar que a sociologia esta
capacitada, desde agora, a satisfazer t6das as exigencias praticas que lhe
sao feitas. Essa atitude representa a rejeigao da teoria de medio alcance,
como se depreende da seguinte observagao de Osipov e Yovchuk:

«ataque sistematico dirigido contra aqueles artifices socio16gicos contemporaneos que procuram
trabalhar com os problemas da tradi~ao dassica. £sse ataque tencle geralmente a classificar tal
trabalho 5ociol6gico como 'especulativo', 'impressionistico', au mesmo, simplesmente «jornalistico».
Por iS50, 05 penetrantes esfor~os de interpreta~ao cia sociedade rnoderna, feitos por homens como
C. Wright Mills e David Riesman - que mantem rela~ao organica com a tradi~ao classica
justamente por ousarem tratar dos problemas centrais da tradi~ao ~ sac sistematicamente rebaixados
de valor dentro da profissao». 47

De acardo com essa asserQao, Riesman esta sendo' "sistematicamente
rebaixado" par defensores do pr6prio tipo de teoria que ele esta preco-
nizando. Similarmente, embora essa declaraQao sugira que 0 "rebaixa-
mento" de C. Wright Mills seja uma "estrategia de exclusao" de "Medio
Alcance", e digno de nota que urn te6rico desta mesma tea ria concedeu
seu firme endasso aquela parte do trabalho de Mills que .of'8rece amllises
sistematicas de estrutura social e de psicologia social. 48

45. E. K. Francis Wissenschaftliche Grundlagen Soziologischen Denkens, (Berna: Francke
Verlag. 1957), 13. '

46. Sodal Theory and Social Structure, 278-80, 98-98, 131-94.
47. Maurice R. Stein. «Psychoanalytic thought and sociological inquiry», Psychoanalysis and rhe

Psychoanalytic Review, verao de 1962, 49, 21-9, esp" 23-4. B.enjamin Nelson. 0 redator .?eSSe
numero do jornal, prossegue observando: «Todo assunto suscetlvel de transformar-se em (ienCia.
engendra 0 seu enfoque do 'medio alcance'. A animos.idade expressa c?ntra ess.e desenvol:virnento
paree<:~-me ser, em grande parte, errada». «Sociology and psychoanalYSIS on tnal: an epIlogue»,
ibid., 144-60, esp. 153.

48. Refiro-me aqui ao importante trabalho te6rico que Mills realizou com a colabora~ao de
Hans Gerth (que 0 iniciara): Character and Social Structure: The Psychology of Social Institutions
(Nova Torque: Harcourt, Brace & Co., 1953), Em minha introdu,ao a essa obra, descrevo esse
assinalado trabalho como segue: «as autores nao tern a pretensao de h.aver realizado uma
sintese completamente global, incorporando todos os principais conceitos cia psicologia e cia
sociologia que se relacionam com a forma~ao do cad.ter e cla personalidade dentro do contexto
cia. estrutura soc.ial. Deixam bem claro que esse alvo ainda e urn objetivo distante, mais do que
uma possivel realiza~ao atual. Nao obstante, eles sistematizaram uma parte irnportante do
terreno e forneceram perspectivas, a partir das quais se po de exarninar muito da parte restante.
.Esse tipo de trabalho erudito, feito em eolabora,ao com Gerth, e de earater bastante diferente
do que 0 dos outros livros de Mills, como Listen Yankee: The Revolution in Cuba e The Causes
o! World War Three. !stes nao foram «rebaixados» par outrem, como «positivamente jornalisticos}};
sao, de fato, jornalisticos. Mas esse juJgamento Dao deriva da orienta~ao da teoria de medio alcance.

«E bem conhccido a ponto de vista de Merton, segundo 0 qual a sociologia ainda nao ~sta
illadura para urn teoria integral de alcance global, e de que existem apenas umas po~c.as !eonas,
utilizaveis num grau interrnediario de abstra~ao, cujo significado relativo e ternporano. e ben;
conhecido. Sentimo-nos autorizados a acreditar que essa defini~ao nao po de ser apltcada a
sociologia dentifica rnarxista. A visao materialistica da Hist6ria, descrita em primeiro lug~r par
~farx 125 anos atd.s. foi testada pdo tempo e comprovada par todo 0 processo de desen~olv1!ne~to
hist6rico. A compreensao materialistica da Hist6ria esta baseada no estudo concreto da vIda social.
a surgimento do marxismo na decada de 1840 e 0 seu desenvolvimento sucessivo estiveram
organicamente vinculados e apoiados oa pesquisa dos problemas sociais especificos}). 50

49. Essas opini6es foram expressas por A. G. Zdravomyslov e V. A. Yadov, «On the
programming of concrete social investigations>}, Voprosy Filosofi, 1963, 17, 81, e por. G. 2-(.
Andreeva, «Bourgeois empirical sociology seeks a way out of its crisis}). Filosofskie Naukt, ~9.62.
5, 39. Trechos desses dais ensaios foram traduzidos par George F.ischer, em Science and Pollucs:
The New Sociology in Soviet Union (Itaea, Nova Torque: Cornell University, 1964) .

50. G. Osipov e M. Yovchuk. «Some principles of theory. problems and methods of research
in sociology in the USSR: a Soviet view», reproduzido na eompila,ao de Alex Simirenko, ed.,
Soviet Sociology: Historical Antecedents and Current Appraisals (Chicago: Quadrangle Books,
1966), ~99.



Essa pesquisa dos problemas sociais especificos - que as soci6logos
sovieticos denominam "investigagao socio16gica concreta" - nao e lbgica-
mente derivada da orientagao te6rica geral do materialismo hist6rico.
E enquanto as teorias intermedilirias nao se desenvolveram, tais inves-
tigag6es tenderam para a "empirismo pnitico": a coleta met6dica das
informag6es apenas suficientes para serem levadas em consideragao no
momenta de tamar decis6es pniticas. Foram feitos, par exemplo, varios
estudos do emprego do tempo dos trabalhadores, pouco diferentes dos
estudos de Sorokin no inicio da decada de 1930. Os operarios foram
solicitados a anotar como dividiam seu tempo entre varias categorias,
como tempo de trabalho na fabrica, atividades domesticas, necessidades
fisio16gicas, repouso, tempo dedicado as criangas e ao "trabalho social
utH" Cincluindo a participagao nos conselhos civicos, nos comites de
trabalhadores, nas conferencias au outras especies de "trabalho cultural
de massas"). A analise dessas pesquisas de tempo tern dais objetivos
principais. 0 primeiro e de identificar e, a seguir, eliminar problemas
relativos a eficiencia na distribuigao do tempo. Par exemplo, descobriu-se
que urn obstaculo a educagao escolar noturna dos trabalhadores era que
a honirio dos exames exigia maior numero de horas de dispensa do
trabalho que as fabricas podiam conceder sem prejudicar a produgao.
o segundo objetivo consiste em estabelecer planas para mudar as ativi-
dades dos trabalhadores. Par exemplo, quando as dados da pesquisa
de tempo foram ligados a investigagao das motivag6es dos operarios,
chegou-se a conclusao que se podia confiar f6ssem os mais jovens mais
estudiosos e "mais ativos em aumentar a eficiencia do trabalho". Tais
exemplos demons tram que essas pesquisas estao impregnadas de empiris-
mo pratico, mais do que de formula,g6es t'e6ricas. Os seus resultados
situam-se no mesmo baixo nivel de abstragao que a maioria das pesquisas
de mercado em outras sociedades. Terao que ser incorporadas em teorias
mais abstratas de medioa1cance se pretenderem preencher a lacuna
existente entre as generalizag6es empiricas e a orientagao geral do pen-
samento marxista. 51

Em vista dessas extremadas interpretag6es da tea ria sociol6gica de
media alcanoe, e conveniente reiterar os atributos desta teoria:

1. As teorias de medio alcance consistem de conjuntos limitados de
pressupostos, dos quais se derivam lbgicamente hip6tJeses especificas, con-
firmadas pela investigagao empirica.

2. Essas teorias nao se mantem isoladas, mas sac consolidadas em
redes mais vastas de teoria, como ilustrado pelas teorias do nivel de
expectativa, dos grupos de referencia e da estrutura de oportunidades.

3. Essas teorias sao suficientemente abstratas para tratarem de di-
ferentes esferas de comportamento e estrutura sociais, ultrapassando as-
sim as simples descrig6es ou generalizag6es empiricas. A teoria do con-
flito social, por exemplo, tern side aplicada aos conflitos etnicos e raciais,
aos de classe e aos internacionais.

4. Este tipo de teoria derruba as disting6es entre os problemas
microssociol6gicos, evidenciados nas pesquisas de pequenos grupos, e os
problemas macrossocio16gicos, salientados em estudos comparativos da
mobilidade sociale da organizagao formal, e da interdependencia das ins-
tituig6es sociais.

5. Os sistemas de teoria sociol6gica total - como 0 materialismo
hist6rico de Marx, a teoria dos sistemas sociais de Parson e a sociologia
integral de Sorokin - mais representam orientag6es te6ricas gerais, do
que sistemas rigorosos e estreitos, semelhantes aos que sac empregados
para a procura de uma "teoria unificada" em fisica.

6. Dai resulta que muitas teorias de medio alcance estao em conso-
nancia com uma variedade de sistemas de pensamento sociol6gico.

7. As teorias de medio alcance constituem tipicamente uma linha di-
reta de continuidade com 0 trabalho dos formuladores te6ricos classicos.
Somos todos legatarios residuais de Durkheim e Weber, cujos trabalhos
nos ,fornecem ideias para serem acompanhadas, exemplificam taticas de
teorizagao, fornecem modelos para 0 exercicio do born g6sto na selegao
dos problemas e nos ensinam como levantar quest6es te6ricas inspiradas
nas ideias deles.

8. A orientagao de media alcance envolve a especificagao de igno-
randa. Em vez de proclamar urn conhecimento que esta de fato ausente,
reconhece expressamente a que ainda deve ser aprendido, a fim de preparar
os fundamentos para urn conhecimento ainda maior. Nao pretende estar
capacitada a desempenhar a tarefa de fornecer solug6es te6ricas para
todos os problemas urgentes e praticos do dia, mas dirige-se aque-
les problemas que agora possam ser esclarecidos a luz do conheci-
mento disponivel.

o exame que temos feito acima, dos pros e contras extremos das
teorias de medio a1cance e suficiente para nos convencer de uma conclusao:
cada urn de n6s, soci610gos, e perpetuamente vulneravel ao farisaismo.
Damos gragas a Deus por nao sermos iguais a outros soci610gos que mais
falam que observam, au simplesmente observam mas nao pensam, ou
apenas pensam mas nao submetem seus pensamentos ao teste da investi-
gagao empirica.

Conforme assinalamos acima, urn dos principais objetivos deste livro
e a codificagao da teoria substantiva e dos processos de analise quali-
tativa na sociologia. Assim entendida, a codificagao e a arranjo ordena,do
e compacto dos processos fecundos da pesquisa e dos achados substantivos

.51. tsse trecho esti baseado no estudo de R. K. Merton e Henry WI. Riecken, «Notes on
SOCIology in the USSR», Current Problems in Social-Behavioral Research (\'V'ashington. D.C.:
NatIOnal lrutitute of Social and Behavioral Science, 1962), 7-14. Para urn resurno de urna
dess~s .lnve~tlga~6es socio16gicas concretas, vet A. G. Zdravomyslov e V. A. Yadov, «SovIet
war ers attItude toward work: an empirical study», em S:mjrenko, op. cit., 347-66.



que dela resultam. E um processo que implica a identificagao e a orga-
nizagao daquilo que esteve implfcito no trabalho do passado, mais do que
a invengao de novas estrategias de pesquisa.

o capitulo seguinte, que trata da analise funcional, estabelece para-
digmas como base para codificar os trabalhos previos neste campo. 52

Acredito que tais paradigmas tem grande valor propedeutico. De um lado,
trazem a discussao toda a serie de suposigoes, conceitos e proposig6es
basicas utilizados numa analise sociol6gica. Reduz, assim, a inadvertida
tendencia de esconder a parte essencial da analise sob um veu de comen-
tarios e pensamentos ocasionais, ainda que possivelmente ilustrativos.
Apesar do aparecimento de inventarios proposicionais, a sociologia ainda
tem poucas f6rmulas - isto e, expressoes simb6licas altamente ab1:evia-
das de relagoes entre variaveis sociol6gicas. Em conseqtiencia, as inter-
pretagoes. sociol6gicas tendem a ser discursivas. A l6gica do processo,
os conce1tos-chave e as relagoes entre eles perdem-se com freqtiencia,
numa avalanche de palavras. Quando isto acontece, a leitor critico deve,
laboriosamente, respigar sbzinho as pressupostos implfcitos do autor.
o paradigma reduz a tendencia dos te6ricos a empregarem suposigoes e
conceitos tacitos.

Contribuindo para essa tendencia dos expositores sociol6gicos em
tomar-se mais prolixos do que lucidos, existe a tradigao - herdada Ii-
geiramente da filasofia" substancialmente da hist6ria e amplamente da
literatura - de escrever relatos sociol6gicos intensamente vivos, para
melhor transmitir t6da a rica plenitude da comedia humana. 0 soci610go
que nao repudia essa heranga elegante mas estranha, torna-se mais preo-
cupado em procurar uma constelagao excepcional de palavras, para me-
lhor explicar a particularidade do caso sociol6gico em foco, do que em
buscar e acentuar as conceitos objetivos e generalizaveis, bem como as
relagoes que a caso exemplifica - a que constitui a essencia da ciencia
na medida em que se distingue da arte. Inumeras vezes, esse- usa mai
empregado de talento artistico genuino e encorajado pelos aplausos de
urn publico leigo, dando ao soci610go a grata certeza de que escreve como
um romancista e nao como um doutor em filosofia devidamente condi-
?ionado e academicamente pedante. Nao e raro que ele pague caro par
esses aplausos populares, pais quanta mais se aproxima da eloqtiencia,
mais se afasta do sentido met6dico. Convem lembrar, todavia, que Santo
Agostinho fez, ha muitos seculos, esta sutH observagao: "... uma ideia
nao e necessariamente verdadeira par estar mal enunciada, nem falsa
par estar revestida de magnfficas palavras".

Sem embargo, ha relat6rios ostensivamente cientificos que se tornam
obscuros devido as irrelevfmcias que contem. Em casos extremos, a duro

esqueleto dos fatos, das inferencias e das conclusoes te6ricas fica reco-
berto pela carne flacida da ornamentagao estilfstica. E e de notar-se que
outras disciplinas cientificas - a fisica e a quimica, bem como a biologia,
a geologia e a estatistica - tem escapado dessa preocupagao impr6pria
com a graga literaria. Aferradas as finalidades da ciencia, essas disciplinas
preferem a brevi dade, a precisao e a objetividade aos refinados padroes
ritmicos da linguagem, a riqueza de conotagoes e a delicadeza das ima-
gens verbais. Mas, admitindo-se que a sociologia nao deva seguir a
caminho tragado pela quimica, a fisica e a biologia, isto nao significa
que ela tenha de rivalizar-se com a hist6ria, a filosofia discursiva e a
literatura. Cada urn deve prender-se aos seus objetivos, e a objetivo do
soci610go deve ser a de apresentar lucidamente as temas de proposigoes
lbgicamente interligadas e empiricamente confirmadas, a respeito da es-
trutura social e suas mudangas, do comportamento humano dentro dessa
estrutura e das conseqtiencias desse comportamento. Os paradigmas na
analise sociol6gica tem como objetivo auxiliar a trabalho do soci610go no
desempenho do seu oficio.

Ja que a interpretagao sociol6gica fundamentada inevitavelmente acar-
reta algum paradigma te6rico, parece ser de bom aviso expo-lo aberta-
mente. Se a verdadeira a,rte consiste em ocultar todos as sinais da arte,
a verdadeira cienda consiste em revelar seu esqueleto, bem como sua
estrutura ncabada.

Sem pretender que isto contenha toda a hist6ria, sugiro que as pa-
radigmas relativos a analise qualitativa em sociologia, tenham no minima
cinco fungoes estreitamente ligadas entre si. 53

Em primeiro lugar, as paradigmas desempenham uma fungao anota-
dora. Proporcionam uma ordenagao compacta dos conceitos centrais e
suas inter-rela,goes, que sao utilizados para a descrigao e a analise. A
exposigao de conceitos de forma bast ante breve, de modo a permitir sua
inspegao simultanea, e urn auxilio importante na autocorregao das inter-
pretagoes sucessivas, result ado este, dificil de ser alcangado quando as
conceitos que se estudam estao espa,lhados e ocultos em sucessivas pa-
gmas de exposigao discursiva. (Conforme se pode ver no trabalho de
Cajori, parece ser esta uma das principais fungoes dos simbolos mate-
maticos: permitem a exame simultaneo de todos as termos que entram
na analise).

Em segundo lugar, as paradigmas diminuem a probabilidade de inad-
vertidamente introduzir suposigoes e conceitos, uma vez que cada nova
suposigao e cada novo conceito deve ser lbgicamente derivado dos com-
ponentes ante ria res do paradigma au explicitamente introduzidos :aele.
o paradigma, fornece assim urn guia para evitar hip6teses ad hoc (isto 6,
que lbgicamente nao correspondem a realidade).

Em terceiro lugar, os paradigmas fazem progredir a acumulagao da
interpretagao te6rica. Sob este aspecto, podemos considerar a paradigma

5;. Tenho apresentado Qutros paradigmas s6bre desvios do 'comportamento social no capitulo
~1 deste volu1?e; sobre sociolog.ia do conhecimento, no capitulo XIV; sobre casamentos inter-raeiais,
illd.«In~er.mar:lage and t~e .so::tal, structure», Psychiatry, 1941, 4, 361-74; sobre preconceito racial

ZiveI?cfJm!na~ao, em «DlscflmmatlOn and the American creed)}, em Discrimination and National
ar~, R;. M. MacIver, redator (Nova Iorque: Harper & Brothers, 1948). Deve-se notar que

~a uso" 0 te;mo paradl~a por T. S. Kuhn, em seu recente trabalho sobre a hist6ria e a filosofia
disci~l?nc~a'n e mu;t0 m~lS, e.xtenso ~ se refere ao conjunto bisico ?e p~essupostos. adotados por uma

uma ase hIstoflca partIcular; ver The Structure of SClentIflC RevolutIOns, op. cit. d
53. Para uma apreciadio critica desse assunto ver Don Martindale «Sociological theoryft the ideal type», org. por Llewellyn Gross em S~mposium on Sociolog{cal Theory (Evanston:

ow, Peterson. 1959), 57-91, esp. 77-80.



como 0 alicerce sabre 0 qual se constr6i 0 edificio das interpreta<;6es. Se
urn novo andar nao puder ser construido diretamente sabre os alicerces
paradigmaticos, entao devera ser erguida uma nova ala da estrutura
total, e os alicerces de conceitos e suposi<;6es deverao ser ampliados a
fim de suportar a nova ala. Alem disso, cada novo andar que possa ser
edificado sabre os aliceroes originais fortalece nossa confian<;a em sua
qualidade substancial, assim como cada nova amplia<;ao, precisamente
porque exige alicerces adicionais, nos leva a duvidar da firmeza da infra-
-estrutura original. Urn excelente paradigma de grande confian<;a suporta-
ra, no devido tempo, uma estrutura interpretativa das dimens6es de urn
arranha-ceu, sendo 'que cada andar sucessivo testemunhara a qualidade
substancial dos alicerces originais, ao passe que urn paradigma defeituoso
suportara sbmente uma estrutura baixa, de urn s6 andar, na qual cada
novo conjunto de observa<;6es exigira que se lancem novos alicerces, uma
vez que os primeiros nao poderao suportar 0 peso de novos andares.

Em quarto lugar, por sua pr6pria disposi<;ao, os paradigmas suge-
rem a tabula<;ao cruzada sistematica de conceitos presumivelmente sig-
nificativos, e assim podem estimular 0 analista em rela<;ao a tipos de
problemas empiricos e te6ricos, que de outra forma poderiam ser des-
prezados.54 Os paradigmas estimulam a analise, ao inves de favorecer
a descri<;ao de detalhes concretos. Por exemplo, dirigem nossa aten<;ao
para os componentes do comportamento social, para possiveis solicita<;6es
e tens6es entre tais componentes e, portanto, para fontes de desvio do
comportamento que e normativamente prescrito.

Finalmente, em quinto lugar os paradigmas favorecem a codifica<;ao
de metodos de analise qualitativa, de uma maneira que se aproxima do
rigor 16gico, S€nao !empirico, da analise quantitativa. Os processos para
se computar medidas estatlsticas e suas bases matematicas sac codifica-
dos como coisa natural; suas suposi<;6es e process os podem ser esmiu<;ados
e criticados por todos. Ao contrario, a analise socio16gica de dados qua-
litativos, muitas vezes, situa-se num mundo particular de vis6es interiores
penetrantes mas insondaveis e de inefaveis conhecimentos. Na verdade,
as exposi<;6es discursivas nao baseadas num paradigma incluem amiude
interpreta<;6es perceptivas. Como se diz em linguagem afetada e conven-
cional, elas sac ricas em "intimas ilumina<;6es"; nao fica sempre claro,
porem, quais opera<;6es sabre quais conceitos analiticos estao envolvidos
nessas "ilumina<;6es". Em alguns ambientes, interpreta-se como sinal de
cega impiedade a simples sugestao de que tais experiencias de carater tao
intensamente privado deveriam ser reapresentadas num processo publi-
camente vertficavel, se pretendessem ser consideradas cientificamente re-
levantes. No entanto, os conceitos e os processos, mesmo aqueles dos mais
perceptivos dos soci610gos, devem ser reproduziveis e os resultados das suas
intui<;6es verificaveis por outrem. A ciencia e publica e nao particular, e

isto inclui a ciencia socio16gica. Nao e que n6s, soci610gos comuns, de-
sejamos bitolar a todos pela nossa pr6pria pequena estatura; e apenas
que as contribui<;6es dos grandes e dos pequenos, de modo imparcial,
devem ser codificadas, se e que devem servir ao progresso da sociologia.

Tadas as virtudes podem facilmente tornar-se vicios, simplesmente
pelo seu excesso, e isto tambem se aplica ao paradigma socio16gico. If:
urn convite a indolencia mental. Equipado com 0 paradigma, 0 soci610go
pade vir a cerrar os olhos aos dados estrategicos nao expressamente tra-
zidos ao paradigma. Ele pode transformar 0 paradigm a, de bin6culo
socio16gico, em antalho socio16gico. 0 abuso resulta em considerar como
absoluto 0 paradigma, ao inves de usa-lo em tentativas, como ponto de
partida. Mas se forem reconhecidos como provis6rios e mutaveis, des-
tinados a serem modificados no .futuro imediato como 0 foram no passa-
do recente, esses paradigmas serao preferiveis aos conjuntos de suposi-
<;6es tacitas.

54. Embora expressando duvidas acerca dos usos da teoria sistematica, Joseph Bensman
~ Art~ur Vidich descreveram admid.velmente e$sa fundio heudstica dos paradigmas em sea
~n5strutlvo ensaio «Social Theory in field research», American Journal of Sociology, maio 1960,

, 577-84.



III FUNCOES MANIFESTAS
E LATENTES

ABORDAGEM A CODIFICAQAO DA ANALISE

FUNCIONAL NA SOCIOLOGIA

A ANALISE FUNCIONAL e, ao mesmo tempo, a mais promissora e
possivelmente a menos codificada das orientac;6es contemporaneas dos
problemas de interpretac;ao sociol6gica. Tendo-se desenvolvido em
muitas frentes intelectuais ao mesmo tempo, cresceu em fragmentos
e em(mdas e nao em profundidade. As realizac;6es da analise funcio-
nal sac suficientes para sugerir que a sua maior promessa sera cum-
prida progressivamente, assim como suas atuais deficiencias dao teste-
munho da necessidape de se revisar periodicamente 0 passado, a fim de
melhor edificar para 0 futuro. No minima as reavaliac;6es ocasionais
irazem a luz da discussao franca muitas dificuldades que, de outro mo-
do, permaneceriam tacit as e nao mencionadas.

Como todos os esquemas interpretaLivos, a analise funcional depen-
de de uma triplice alianc;a entr0 a teoria, 0 metoda e os dados. Dos
tres aliado.3, 0 metodo e, em todos os aspectos, 0 mais fraco. Muitos dos
principais praticantes da analise funcional devotaram-se as formulac;6es
te6ricas e :10 aclaramento dos conceitos; alguns encharcaram-se de dados
diretamente pertinentes a uma estrutura funcional de referencia; porem
poucos sac os que romperam 0 silencio preponderante, relativo ao mo-
do de concretizar a analise funcional. No entanto, a quantidade e va-
riedade das analises funcionais levam a conclusao de que alguns metodos
tern sido empregados e despertam a esperanc;a de que muito se possa
aprender de seus estudos e exames.

Embora seja possivel examinar com proveito os metodos sem refe-
rencia a teoria ou aos dados substantivos - e e precisamente esta a ta-
refa da metodologia ou da 16gica aos processos - as disciplinas empiri·
c.amente orientadas sac servidas do modo mais completo pela investi-
ilac;ao dos processos, se levados em conta seus problernas te6ricos e reo-
f;u!tados eSiSenciais. Pois 0 usa do "metodo" envolve nao somente a 16-
gIea mas, desafortunadamente talvez, para aqueles que precisam lutar



te, e na verdade quase tipico, por alguns economistas que se referem a
"analise funcional de um gropo" quando relatam a distribui!tao de ocupa-
!toes em tal grupo. Sendo esse 0 caso, pode ser de born aviso seguir a
sugestao 1e Sargent Florence 2 de que seja adotada para tais investiga-
~oes a frase descritivamente mais proxima, "analise ocupacional".

Urn terceiro use, representando uma variedade especial do anterior,
encontra-se tanto na linguagem popular como na. ciencia politica, 0 ter-
mo fun!tao e usa.do freqtientemente a fim de signi!icar as atividades atri-
buidas ao ocupante de uma situa!tao social e, mais particularmente, dp.
urn cargo ou posi!tao politica. Isto deu origem ao termo "funcionario", ou
·'empregado". Embora neste sentido a fun!tao se sobreponha em signi-
fica!tao mais extensa ao significado adotado para tal termo em sociolo-
gia e em antropologia, seria melhor que a excIuissemos, uma vez que ela
distrai a aten!tao do fate de que as funQoes sac realizadas nao s6 pelos
ocupantes de posi!toes designadas, como tambem por uma extensa escala
de atividades padronizadas, de processos sociais, de padroes de cultura,
e de sistemas de cr,en!ta encontrados numa sociedade.

Desde que foi introduzida po: Leibniz, a palavra fun!tao tern sua sig-
nifica!tao mais exata na matematica, na qual ela se ref ere a uma varia-
vel considel'ada em rela!tao a uma ou mais de outras variaveis, em ter-
mos da qual ela pode ser expressa, ou de cujo valor depende seu proprio
valor. Esb concep!tao, num se:ltido mais extenso (e !reqtientemente
mais impreciso), e express a por !rases como "interdependencia funeio-
Hal" e "rela!;oes funcionais", tao freqtientemente adotadas por cientistas
sociais. ~ Quando Mannheim observa que "cada fate social e uma fun-
(11.0do tempo e do lugar em que ocorre", ou quando um dem6grafo afir-
ma que "os indices de nascimento estao em fun!tao da situa!tao econ6m1-
ca", estao manifestamente fazendo usa da significa!tao matematica, em-
bora a primeira nao seja relatada na forma de equa!toes e a segunda 0
seja. 0 texto geralmente torna claro que 0 termo fun!tao esta sendo
lJsado neste sentido matem:Hico, mas os cientistas sociais movem-se de
Ill. para ca entre esta significa!tao e outra que Ihe e relativa, embora dis-
tinta, a qual tambem envolve a nO!tao de "interdependencia", "rela!tao
!'eciproca", ou "varia!toes mutuamente dependentes".

E esta quinta significa!tao, que e fundamental na analise funcional,

com as dificulllades da pesquisa, tambem os problemas praticos de niveo
lar os dados com os requisitos da teoria. Pelo menos, esta e a nossa
premissa. Em conseqiiencia, entreteceremos nossa exposi!tao com uma.
!l"evisao sistematica de algumas das principais concep!toes da teoria fun·
cional.

De5de os seus primordios, a abordagem funcional na sociologia tem
sofrido de confusao terminol6gica. Com demasiada jrequencia, um s6
termo tem sido usado para simbolizar dijerentes conceitos, assim como f)

mesmo conceito tem sido simbolizado por termos dijerentes. Tanto a cla-
reza da analise como a adequa!tao da comunica!tao tern side vitimas de
tal leviandade no uso das palavras. As vezes, a analise sofre pel a invo-
luntaria varia!tao do conteudo conceptual de urn dado termo, e a comu-
nica!tao com outras pessoas se rompe quando essencialmente 0 mesmo
conteudo e obscurecido por uma bateria de diversos termos. Nao teremos
senao de seguir, por breve espa!t0' os caprichos do conceito de "fun!tao"
para descobrir como a claridade conceptual se perde e a comunica!tao se
destroi com vocabullirios de analise funcional competidores entre si.

A palavra "fun!tao" tern side utilizada por diversas disciplinas e pela
linguagem popular, com 0 resultado nao inesperado de que sua signifi-
..:a!tao seja freqtientemente obscurecida na propria soeiologia. Limitando-
-nos apenas a cinco significados comumente reservados a esta palavra,
desprezaremos numerosos outros. Para come!tar, ha 0 usa popular de
ac6rdo com 0 qual "fun!tao" se refere a alguma reuniao publica ou fes-
tividade, usualmente realizada com tonalidades cerimoniais. E em tal
senti do que se deve admitir 0 significado, quando urn jornal afirma num
cabe!talho: "0 Prefeito Tobin nao ap6ia a fun!tao social", pois a noticia
esclarece que "0 Pre!eito Tobin c'.eclarou hoje que nao esta interessado
em qualquer fun!tao social, nem autorizou a pessoa alguma que vendes-
se bilhetes ou propaganda para qualquer evento". Embora tal usa seja
bastante comum, entra tao raramente na literatuFa academic a, que em na-
da contribui para 0 caos que prevalece na terminologia. Evidentemente,
este significado da palavra e inteiramente estranho a analise funcional na
sociologia.

Urn segundo usa toma 0 termo "fun!tao", virtualmente equivalente
ao termo "ocupa!tao". Max Weber, por exemplo, define ocupa!tao como
"0 modo de especializa!tao, especifica!tao e combinagao das fungoes de
urn individuo, com referencia ao que para ele constitua a base de uma
oportunidade continua de ganho ou lucro") Este usa do termo e freqiien-

2. P. Sargent Florence, Statistical Method in Economics, (Nova Iorque: Harcourt, Bra.ee
& Co., 1929); 357-58n.

3. Assim, diz Alexander Lesser: "Em seus aspectos l6gicos essenciais, que e uma rela~ao
funcional? Tern alguma diferen~a em especie com as rela~6es funcionais em outros

campos da ciencia? Penso que nao. Uma rela,ao verdadeiramente funcional e a que sc
estabelece entre dois ou mais termos ou varilS,veis de modo tal que se possa afirmar
que em certas condi,6es definidas (que formam urn termo da rela,ao) se observam
certas express6es determinadas das ditas condi,6es (que sao 0 outro termo da rela~ao,.
A rela,ao ou rela~6es funcionais enunciadas de todo aspecto delimitado da cultura devem
ser tais, que expliquem a natureza e 0 carater do aspeeto delimitado em condi,6es
definidas', "Functionalism in social anthropology". American Anthropologist, N.S. 37
(935), 386-93,pag. 392.1. Max Weber, Theory of Social and Economic Organization, (editado por Talcott Parsons),

(Londres: William Hodge & Co" 1947), 230.



tal como tem sido praticada na sociologia e na antropologia social. De-
rivando em parte do sentido matematico nativo do termo, este usa e mais
f'requente e explicitamente adotado nas ciencias biol6gicas, nas quais 0

termo fungao se ref ere aos "processos vitais au organicos, considerados
nos aspectos em que contribuem para a manutengao do organismo". 4

Com modW.cag6es apropriadas ao estudo da sociedade hum ana, esta sig-
llificagao crirresponde de modo bastante proximo ao conceito-chave d~
fungao tal como e adotada pelos funcionalistas antropologicos, puros au
moderados. 5

Radcliffe-Brown e quem com mais frequencia explica tal significado
ao tragar seu eficaz conceito de fungao social em relagao ao modelo ana·
logico encontrado nas ciencias biologicas. A maneira de Durkheim, €lIe
afirma que "a fungao de um processo fisiol6gico recorrente e assim uma
correspondencia entre esse e as necessidades (isto e, as condig6es neces-
sarias de existencia) do organismo". E na esfera social, em que as seres
humanos individuais, "as unidades essenciais", estao ligadas par redes
de relag6es sociais num todo integrado, "a fungao de qualquer atividade
recorrente, tal como a punigao de um crime, au uma cerimonia ft1nebre,
e a parte que ela desempenha na vida social como um todo e, portanto,
a COl1tribui;;ao que ela da a manutengao da continuidade estrutural-"5

Embora Malinowski divirja em diversos aspectos em relagao as for-
mulag6es de Radcliffe-Brown, €lIeconcorda com a mesmo quando conside-
ra que a nt1cleo da analise funcional e a estudo "do papel que (as fato-
res sociais au culturais) desempenham n~ sociedade". Malinowski exp6e
numa de suas primeiras declarag5es de propositos: "Este tipo de teoria ob-
jetiva a explanagao dos fatos antropologicos em todos as niveis de de-
senvolvimento pol' sua func;ao, pela parte que lhes toea dentro do sistema
integral de eultura, pela maneira com que sao relacionados a eada um dos
outros eomponentes dentro do sistema ... " 7

•Tal como veremos em breve, com alguns detalhes, frases que se re-
petem como esta: "0 papel desempenhado no sistema cultural ou social",
tendem a conferir imprecisao a :mportante distingao entre 0 conceito de
fungao no senti do de "interdependencia" e a de "processo". Nem ne-
cessitamos fazer pausa aqui a fim de observar que a postulado susten-
tador de cada item de cultura tem algumas relag6es dUrll.veis com outros
:<tens,de que tem algum lugar distinto na cultura total, muito pouco pos-
sa equipar a observador de campo au 0 analista com um guia especifico
para as processos de trabalho. Seria melhor que tudo isso aguardasse.
No momento, necessitamos apenas reconhecer que certas formulag6es
mais recentes tem aclarado e ampliado este conceito de fungao atraves
de especificag6es progressivas. Assim, Kluckhohn diz: " ... urn determ i-
nado artigo de cultura e 'funcional' enquanto define um modo de rea-
gao que e adaptativo, se considerado do ponto de vista da sociedade,
e ajustavel, do ponto de vista do individuo".8

Dessas conotag6es do termo "fungao", e apenas toeamos em algu-
mas poueas extraidas de uma vasta lista, e claro que muitos eon-
ceitos sao incluidos na mesma palavra. Isto e um convite a confusao.
E quando muitas palavras diferentes sao usadas para exprimir 0 mesmo
conceito, desenvolve-se confusao cada vez maiar.

o grande conjunto de term as usados de modo indiferente e quase
como sinonimo de "fungao", inclui os significados de usa, utili dade, fina-
li.dade, motivo, intengao, alva, consequencias. Se pusessemos estes e
outros termos semelhantes em usa, para nos referirmos ao mesmo con-
ceito estritamente definido, evidentemente haveria pouca utilidade em
observar sua numerosa variedade. Porem, e fato que 0 usa indisciplina-
do destes termos, com sua referencia conceptual ostensivamente seme-
Ihante, conduz a afastamentos sucessivamente maiores, em relagao a
analise funcional rigorosa e justa. Os significados de cada termo, que
mais diferem que coincidem com 0 significado que tem em comum, cons-
tituem a base Cinconsciente) para inferencias que se tornam crescente-
mente duvidosas, na proporgao em que se distanciam progressivamente
do conceito central de fungao. Uma ou duas ilustrag6es ressaltarao que
um vocabulario movel estimula a multiplicagao dos mal-entendidos.

No trecho seguinte, extraidb de um dos mais sensatos tratados da so-
ciologia do crime, podem-se reconhecer as variag6es do significado de
termos nominalmente sinonimos, e as duvidosas inferencias que depen-
dem de tais flutuag6es de entendimento. (Os termos-ehave sao grifa-
dos a fim de nos ajudar a eneontrar nosso caminho atraves do assunto.)

4. Vejam-se, por exemplo, Ludwig von Bertalanffy, Modern Theories of Development (Nova
Iorque: Oxford University Press, 1933). e 9 e segs., 183 e segs.; W. M. Bayliss, Principles
of General Physiology (Londres,. 1915), 706, onde descreve suas pesquisas sabre as funQo0s
dos hormonios descobertos por Starling e por Me pr6prio; W. B. Cannon, Bodily Chan·
ge. in Pain, Hunger, Fear and Rage (Nova Iorque: Appleton & Co., 1929), 222, em que
descreve as "funQoes de emergencia do sistema simpatico-supra-renal".

5. Lowie faz distinQao entre 0 "funcionalismo puro" de Malinowski e 0 "funcionalismo
moderado", de Thurnwald. Embora a distinQao seja acertada, ver-se-a em seguida que
nao e pertinente aos nossos prop6sitos. R. H. Lowie, The History of Ethnological Theory
(Nova Iorque: Farrar & Rinehart, 1937), Capitulo 13.

6. A. R. Radcliffe-Brown, "On the concept of function in social science", American Anthro-
pologist, 1935, 37, 395-6. Veja,-se tambem seu posterior discurso presidencial perante 0
Royal Anthropoiogical Institute, em que declara: " ... Eu definiria a funQao social de urn
modo de atividade socialmente padronizado, ou de um modo de pensamento, com Sua
relaQB.ocom a estrutura social para cuja eXistencia e continuldade faz qualquer contri-
buiQao. Anaiogarnente, num organismo vivo, a funQao fisiol6gica das batidas do
coraQao, ou da secreQao dos sucos gastricos, e sua relaQao com a estrntura organica ... "
"On social structure", The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great
Britain and Ireland, 1940, 70, Pt. I, 9-10.

7. B. Maiinowski, "Anthropoiogy", Encyclopaedia Britannica. Primeiro volume suplemental,
(Londres e Nova Iorque, 1926), 132-133 [0 ~rifo e nossoJ.

8. Clyde Kluckhohn, Navaho Witchcraft, Trabalhos do Museu Peabody de Arqueologla e
Etnologia America.nas, Universidade de Harvard, (Cambridge: Peabody Museum, 1944),
XXII, N.· 2, 47a.



Finalidade do castlgo. Em diferentes grupos, e em epocas diferentes, tem sido feitas ten·
tativas para determinar a finalidade ou funciio do castigo. Muitos pesquisa.dores tem insistido
em que algum motivo era 0 motivo do castigo. Por outro lado, salienta·se a fUllciio do ca.stigo
em rest aurar a solidariedade do grupo, que foi enfraquecida pelo crime. Thomas e Zna·
niecki tem indicado que entre os camponeses dOl Po16nia 0 castigo do crime e destinado
primariamente a restaurar a situa~ao que existia antes do crime e a rellovar a solidariedade
do grupo, e que a vingan~a e uma consideraciio secundaria. Deste ponto de vista, 0 castigo
diz respeito primariamente 00 grupo e somente sec.undariamente ao ofensor. Por outro lado,
a expia~ao, a intimida~ao, a reforma, 0 lucro para 0 Estado e outras coisas tem sido formu-
ladas como a funcao do castigo. No pa.ssado como no presente, nao e claro que algum destes
seja 0 motivo; os castigos parecem derivar de muitos motivos e reallzar muitas fun~iies.
Is to e verdadeiro tanto em rela~ao as vitimas individuais de crimes como em rela.,;ao ao
Estado. Certamellte as leis da presente epoca nao sao congruentes em propositos ou motivos;
provavelmente existiam as mesmas condi~6es nas sociedades primitivas. 9

Em primeiro lugar, deveremos atentar para a lista dos termos que
ostenslVamente se referem ao mesmo conceito: finalidade, fun~ao, moti-
vo, destina~ao primaria e considera~ao secundaria, prop6sito. Exami-
nando-os, torna--se claro que estes termos se agrupam em estruturas con-
ceptuais de referencia inteiramente distintas. POI' vezes alguns deles -
motivo, designio, prop6sito e finalidade, - claramente se referem as ex-
plicitas finalidades dos representantes do Estado. Outras vezes - mo-
tlVos, considera~ao secundaria - referem-se, as finalidades da vitima dO
crime. E ambos estes conjuntos de termos saD POI' igual referidos as ante-
cipagoes subjetivas dos resultados do castigo. Porem, 0 conceito de fun-
~ao inclui 0 ponto de vista do observador, nao necessariamente 0 do par-
ticipante. A fun~ao social se refere as conseqiiencias objetivas observa.
t'ets, e nao as disposigoes subjetivas (prop6sitos, motivos, finalidades). E
a falha em distinguir entre as conseqtiencias sociol6gicas objetivas e as
disposi~6es subjetivas, inevitavelmente conduz a confusao da analise fun·
cional, como se pode perceber no seguinte ('xcerto, (no qual tambem as pa-
lavras·chave sac grifadas):

Esta. passagem e uma interessante mistura de pequenas ilhas de cla-
reza, no meio de vasta confusao. SempTc que ela erradamente identi-
fica motivos (subjetivos) com fun~6es (objetivas), abandona uma toma-
da de posi~ao funcional lucida. Pois nao C: precise admitir, como vere.
mos, Que os motivos para contrail' matrimonio ("amor", "raz6es pessoais")
sao idEmticos as fungoes desempenhadas pelas familias (socializa~ao da
crian~a). Ademais, nao e necessario admitir que as razoes apresentadas
pelas pessoas para justificarem seu comportamento, ("nos agimos POI' ra-
z6es pessoais") sejam identicas as conseqtiencias observadas de tais pa-
dr6es de comportamento. A disposi~ao subjetiva pode coincidir com a
conseqtiencia objetiva, mas tambem pode nao coincidir. As duas va-
riam de modo independente. Contudo, quando se diz que as pessoas SaG
ievadas a SP.lan~ar em determinado comportamento que pode dar origem
a fun~6es (nao necessariamente intencionadas), apresenta-se urn escape
para se sail' do perturbado mar de confus6es. 11

Esta breve apresenta~ao de terminologias em competi~ao e suas desa-
fortunadas conseqtiencias pode servir-nos de guia em dire~ao a esfor~os
posteriores, para atingir a codifica~ao dos conceitos de analise funcio-
I~al. Evidentemente haven:!, muita ocasiao para limitar 0 usa do concei-
to sociol6gico de ufun~ao", e havera necessidade de se distinguir claramen-
te entre categorias sUbjetivas de disposi~ao, e categorias objetivas de con-
seqtiencias observadas. Se assim nao for, a substancia da orienta~ao fun-
cional podera perder-se numa nuvem confusa de defini~6es.

o extremo da irrealidade e atingido na apresenta~iio das chamadas "fun~6es" da faml·
lia. Ouvimos dizer que a familia. realiza importantes funcoes na sociedade; proporciona a
perpetua~ao da especie e 0 treinamento dos jovens; preenche fun~6es econOmicas e rellglosas,
e assim por diante. Quase somos levados a acreditar que as pessoas se casam e tem filhos
porque estao ansiosas em desempenhar essas fun~6es necessarias. Na realidade, as pessoas
se casam porque se enamoram, ou por outras raz6es menos romanticas, porem, nao meno~
pessoais. A funCiio da familia, a partir do>ponto de vista dos individuos, e satisfazer seu'
desejos. A funcao da familia ou de outra qualquer institui~ao social e simplesmente 0 uso
que as pessoas dela fazem. As "funcoes" sociais sao em sua maior parte racionalizacocs
de prliticas estabelecidas; nos agimos em primeiro lugar, explicamos depois; nos agimos por
razees pessoais, e justificamos nosso comportamento por principios sociais e eticos. Na me·
dida em que essas funcoes das institui~6es tenham qualquer base real, devem·se afirmar 10m

termos dos processos sociais nos quais as pessoas atuam, na tentativa de satisfazer seus
desejos. As fun~ees surgem da integra~ao dos seres humanos concretos e das finalidades
concretas .10

Principalmente, mas nao s6mante em antropologia, os analistas fun-
ciOnais tern adotado comumente tr~s postulados interligados os quais,
conforme agora sugeriremos, sac discutiveis e desnecessarios para a orien-
ta~ao funcional.

De modo sUbstancial, tais postulados mantem, em primeiro lugar, que
as atividades padronizadas ou itens culturBis, sac funcionais para todo
o sistema social ou cultural; em segundo lugar, que todJos esses it ens so-
ciais e culturais preenchem fun~6es sociol6gicas; e em terceiro, que tais
itens sac conseqtientemente indispensaveis. Embora estes tres artigos de
fe sejam vistos comumente apenas uns em companhia dos outros, seria

II. Estes dois exemplos de confusao entre motivo e fun~ao san tirados de urn reposit6rio
facilmente acessivel de materiais adicionais da mesma classe. Mesmo Radcliffe-Brown,
que de costume evita est a pratica, de vez em quando esquece de fazer a distincao.
Por exemplo: ••... a troca de presentes nao servia a mesma finalidade que 0 comercio
e 0 escambo em comunidades mais desenvolvidas. A finalidade que servia era uma
finalidade moral. 0 objeto da troca de presentes era produzir um sentimento amistoso
entre as duas pessoas afetadas e, se nao servia para isso, fracassava. em sua finalidade".
o "objeto" da transa~ao esta visto do ponto de vista do observador, do participante
ou dos dois? Veja-se A. R. Radcllffe-Brown, The Andaman Islanders, (Glencoe, Illinois:
The Free Press, 1948), 84 [0 grifo e nosso].

9. Edwin H. Sutherla.nd, Principles of Criminology, 3.a edi~ao (Filadelfia: J. B. Lippincott,
1939), 349-350.

10. Wlllard Waller, The Family, (Nova Iorque: Cordon Company, 1938), 26.



melhor que fassem examinados separadamente, desde que cada um de-
les da origem a suas pr6prias dificuldades distintas.

e para todos os membros da sociedade, e presumivelmente uma questao
empirica d~ fato, ao inves de congtituir-se num axioma.

Kluckhohn evidentemente pereebe 0 problema. visto que amplia as
alternativas a fim de incluir a possibilidade ou de que as form as culturais
"sao ajustadas ou adaptativas ... para os membros da sociedade ou para
a sociEdade considerada como uma uni:lade dura-vel". 15 Este primeiro
passo e necessario para que se permita a variagao na unidade que e ser-
vida pela fungao imputada. Compelidos pela f6rga da observagao empi-
rica, teremos ocasiao de alargar a faixa da variagao ainda mais, em re-
lagao a essa unidade.

Parece razoavelmente claro que a nogao da unidade funcional niio e
um postulado fora do alcance das provas empiricas; muito ao contrario.
o grau de integragao e uma variavel empirica,16 mudando na mesma so-
ciedade, de tempos a tempos, e diferindo entre sociedades diferentl?s.
Que t6das as sociedades humanas devam ter algum grau de integragao,
e assunto de definigao e convida a interrogagao. Porem, nem t6das as
sociedades t.em aquele alto grau de integr::l,~aono qual cada atividade ou
crenga culturalmente padronizada seja funcional em relagao a socieaade
como um todo, e uniformemente funcional para 0 povo que nela vive.
Efetivamente, Radcliffe-Brown nao precisaria olhar alem do seu preferi-
do reino de analogia, a fim de suspeitar da adequabilidade de sua admis-
sac da unidade funcional. Pois encontramos variugoes significativas no
grau de integragao, mesmo entre organismos biol6gicos individuais, em-
j-,ora a admlssao do senso comum nos contasse que aqui, segUiramente,
t6das as partes do organismo trabalham em diregao a uma finalidade
"unificada" . Considere-se somente isto:

E Radcliffe-Brown quem de modo caracteristico estabelece esse postu-
lado em termos explicitos:

A fun~ao de urn uso social particular e a contribui~ao que ele faz para a vida social
total, como se da 0 funcionamento do sistema social total. Tal visao implica em que urn
sistema social (a cstrutura social total de uma sociedade, juntamente com a totalidade dos
usos sociais, no aspecto em que a estrutura aparece e naquele de que ela depende para sua
existencia continuada), tern uma certa especie de unidade, a que podemos nos referir como
unidade funcional. Podemos defini-Ia como uma condi~ao na qual t6das as partes do sis-
tema social traba,lham em conjunto com um grau suficiente de harmonia ou coerencia in·
terna. isto ii, sem produzir conflitos persistentes, 08 quais nao podem ser resolvidos nem
regulados.12

Contudo, e importante notar que ele prossegue descrevendo essa no-
gao de unidade funcional como uma hip6tese que exige prova comple-
mentar.

Poderia a principio parecer que Malinowski estava questionando a
aceitabilidade empirica desse postulado, quando nota que "a escola so-
ciol6gica" (na qual ele coloca Radcliffe-Brown) "exagerou a solidariedade
social do homem primitixo", e "negligenciou 0 individuo".13 Porem lo-
go se torna aparente que Malinowski nao abandona tal admissao dtlbia
como ainda consegue acrescentar-lhe outra. Ele continua a falar de pra:
ticas e crengas padronizadas, como senda funcionais "para a cult·ura cu-
mo um todo", e prossegue admitindo que elas sac tambem funcionais pa-
ra cada membro da sociedade. Assim, referindo-se as crengas primitivas
no sobrenatural, ele escreve:

Se a suposigao nao qualificada, isolada, e questionavel, esta dupla
suposigao e duplamente questionavel. Se os itens cUlturais, uniforme-
mente preen chern fungoes para a sociedade visualizada como urn sistema,

Fitcilmente se pode ver que existem organismos altamente integrados sob estreito contr6le
do sistema nervoso, ou dos horm6nios, dos quais a perda de qualquer parcela maior afetar'"
fortemente todo 0 sistema, e freqlientemente causara a morte. Porem de outro lado, existem
os organismos inferiores muito mais fronxamente correlacionados, nos quais a perda de
mesmo uma grande parte do corpo causa s6mente um inconveniente temporario, durant~
a regenera~ao dos tecidos de substitui~ao. Muitos desses animais organizados de modo
mais frouxo sao tao pobremente integrados, que as diferentes partes podem estar em oposi~iio
umas as outras. Assim, quando uma estrela-do-mar comum e colocada, de costas, parte dos
bra~os pode tentar virar 0 animal numa dire~ao, enquanto que os outros trabalham p:ua
vira-Io na dire~ao oposta... Como resultado de sua frouxa integra~ao, a anemona-do-mar
pode mover-se do lugar e deixar uma por~ao de seu pe agarrando-se fortemente '" uma
tDcha, de modo que 0 animal sofre seria ruptura.17

Aqui a visao funcional e submetida it sua prova de fogo... E' obrigada a demonstrar
de que maneira a cren~a e 0 rito trabalham para integra~ao social, para a eficiencia tecnica
e econ6mica, para a c.ultura como urn todo, indiretamente, portanto, para 0 bem-estar bio-

16"ico e mental de calla membro individual. 14

Radcliffe-Brown, "On the concept of function", op. cit., 397 [0 grifo e nosso].
Ver Malinowski, "Antropology", op. cit., 132 e "The group and the individual in func·
tional analysis", American Journal of Sociology, 1939, 44, 938-64, pag. 939.

14. Malinowski, "Anthropology", op. cit., 135. Malinowski manteve este ponto de vista,
sem mUdan~a essencial, nos seus trabalhos posteriores. Entre estes, veja-se por exemplo,
"The group and the individual in functional analysis", op. cit., 962-3: " ... vemos que
t6da institui~ao contribui de uma parte para 0 funcionamento integral da comunidade
como urn todo, mas que tambem satisfaz as necessidades derivadas e basicas do indi-
viduo ... todos os beneficios que acaba.mos de enumerar sac desfrutados por cada memo
bro individual". [0 grifo e nossoJ.

S-e tal e verdadeiro com organismos isolados, poderia parecer a for-
tiori que 0 mesmo sucedesse com sistemas sociais complexos.

15. Kluckhohn. Navaho Witchcraft, 46b [0 grifo e nosso].
16. A primeira revisao que fez Sorokin de teorias de unifica~ao social, tem 0 merito de

nao ter perdido de vista este fate importante. Veja-se "Forms and problems of culture·
-integration", por P. A. Sorokin, em Rural Sociology, 1936, 1, 121-41; 344-74.

17. G. H. Parker, The Elementary Nervous System, citado por W. C. Allee, Animal Aggre·
gation, (University of Chicago Press, 1931), 81-82.



Nao precisamos prosseguir muito longe neste campo, para demonstrar
que 0 admitir-se a unidade funcional completa da. sociedade .h~mana e
repetidamente contrario a realidade· Os usos ou sentimentos SOCIalSpodem
ser funcionais para alguns grupos e nao-funcionais para outros da mes-
ma sociedade. Os antrop610gos citam com freqtiencia a "crescente so-
1idanedade da comunidade", e "0 crescente orgu1ho da familia", como exem-
plos de sentimentos funcionalmente adaptativos. Noentanto, conforme in-
dicou BatesonI8 entre outros, urn aumento de orgulho entre familias
individuais pode freqtientemente servir para romper a solidariedade
de uma pequena comunidade local. Nao somente 0 postulado da uni-
dade funcional e contnlrio aos fat os, como tambem tem pequeno valor
heuristico, desde que ele distrai a; atengao do analista em relagao a possi-
veis conseqtiencias dispares de urn dado item social ou cultural (usa,
crenga, padrao de comportamento, instituigao) para diversos grupos so-
ciais e para os membros individuais desses grupos.

Se 0 volume de observagao e de realidade que nega a admissao da
unidade funcional e tao grande e tao facilmente acessivel como temos
sugerido, e interessante perguntar como e que Radcliffe-Brown e ou-
tros que seguem sua orientagao tem continua do a sustentar esta admissao.
Uma pista possivel e proporcionada pelo fato de que esta concep(;ao, em
suas recentes formulag6es, foi desenvolvida por antr,op6logos sociais, isto
e, por homens que se ocupam de modo primacial com 0 estudo de socie-
dades agrafas. Em vista do que Radin descreveu como "a natureza altamen-
te integrada na maioria das civilizac,;6esaborigenes", esta admissao pode. ser
to1eravelmente adequada para algumas, senao para todas as sociedades
iJ.grafas. Contudo, paga-se excessiva penalidade intelectual por esta su-
posigao, que possive1mente seja uti] ao ambito de pequenas sociedades
iletradas, para 0 das sociedades letradas, grandes, complexas E: altamen-
te diferenciadas. Talvez em nenhum outro campo os perigos de tal trans-
ferencia de suposigao se torne mais visfvel do que na analise funcional
da religiao. Este assunto merece um breve exame quando mais nao se-
ja devido ao fato de que e1e exibe em audacioso relevo as ideias erroneas
das quais nos tornamos herdeiros, quando adotamos simpaticamente es-
ta suposigao, sem uma filtragem completa.

A Interpretar;iio Funcional da Religiiio. Ao examinar 0 prego pago pe-;
lB. transferencia desta suposigao tacit a de uma unidade funcional do
campo de grupos iletrados relativamente pequenos e comprimidos para 0

campo de sociedades mais diferenciadas e talvez mais integradas, e util con-
sidemr 0 trabalho dos soci610gos, 'Particularmente daqueles que sejam or-
dinariamente sensfveis as suposic,;6es sabre as quais trabalham. Isto tem
urn interessE' passageiro devido a sua influencia sabre a questao mais ge-
ral de pro~urar, sem modificagao apropriada, aplicar ao estudo das so-
ciedades alfabetizadas, concepg6es desenvo1vidas e amadurecidas no es-
tudo das sociedades agrafas. (A mesma questao essencial vale quanto a

transferencta de processos e tecnicas de pesquisa, porem nao e aqui
que este assunto sera tratado).

As grandes generalizag6es, nao limitadas no espac,;o e no tempo, acer-
ea das "fung6es integradoras da religiao" sac derivadas em grande par-
te, embora evidentemente nao seu todo, de observag6es efetuadas em
soeiedades agrafas. Nao tern side raro verificar que 0 cientista social
adota impUcitamente os achados relativos a tais sociedades e prossegue
discorrendo prolixamente sabre as func,;6es integradoras da religiao em
r;eral. Daf, ha apenas urn passe para que se fagam afirmac,;6es como a
seguinte:

A rado pela qual a religiao Ii necessl'iria esta aparentemente manifestada no fato de qu~
ll. sociedade humana alcan~a sua unidade primariamente atraves da posse, por seus membros,
de certos val6res finais e objetivos em comum. Embora tais val6res e objetivos sejam de
aprecia~1\o subjetiva, eles infiuenciam 0 comportamento, e sua. integra~flo capacita a socii!-
dade a operar como um sistema.I9

Numa sociedade extremamente avan~ada erguida sObre a tecnologia cienlifica, a classe
~acerdotal tende a perder importfmcia, porque a tradi~ao sagrada e 0 supernaturalismo
cnem paJa um segundo plano ... [mas] Nenhuma sociedade tornou-se Hio completamente
secularizada a ponto de liquidar inteiramente a cren~a em finalidades transcendenta!s e
entidades sobrenaturais. Mesmo numa sociedade seculariza.da algum ~istema deve exist!r

para a integra~ao dos val6res !inais, para sua expressao rituallstica, e para os ajustamentos
cmocionai9 exigidos pelo desengano, a morte e a desgra~a.20

Partin do da orientac,;ao de J?urkheim, que era baseada na sua. maior
parte sabre 0 estudo de sociedades iletradas, estes autores tendem a iso-
lar somente as conseqiiencias aparentemente integradoras da religiao e
a negligenejar suas conseqtiencias possivelmente desintegradoras em cer-
tos tipos de cstrutura social. No entanto, considere-se a seguinte lista de
fatos e interrogac,;6es: (1) Quando religi6es diferentes coexistem na mes-
ma sociedade, freqiientemente ocorrem conflitos profundos entre os diver-
sos grupos religiosos (considere-se apenas a enorme literatura acerca de
confUtos tnter-religiosos nas sociedades europeias). Entao, em que sen-
t.ido a reHgiao proporciona a integragao "da" sociedade, nas numerosas
sociedades multi-religiosas? (2) E clara a afirmagao de que "a sociedade
humana alcanga sua unidade (na medida em que ela exiba tal unidade)
primariamente atraves da posse por seus membros de certos va16res e
fins definitivos em comum". Porem, qual e a evidencia a indicar que os
grupos "nao-religiosos", digamos, em nossa pr6pria sociedade, subscre-
yam com menor freqtiencia certos "va16res e objetivos" comuns. do lJue
os grupos devotados a doutrinas religiosas7 (3) Em que sentido a reli-
giao favorece a integragao da sociedade em gera1, se 0 conteudo de sua
doutrina e de seus valores esta em oposic,;ao ao conteudo de outros va-
16res nao-religiosos, adotados por muitas pessoas na mesma sociedade?
(Considere-se, por exemplo, 0 conflito entre a oposic,;ao da Igreja Cat6-

19. Kingsley Davis e Wilbert E. Moore, "Some principles of stratification", American
Sociological ltcview, a.bril de 1945, 10, 242·49, pag. 244 [0 grifo e nosso].

20. Thid.. 246 10 r:rifo e nossol.



Hca a legislac;ao referente ao trabalho das crianc;as, e os valares secula-
res de evitar a "explorac;ao de jovens dependentes". Ou as avaliac;oes
contrastantes do contrale de natalidade POl' diversos grupos religiosos de
nossa sociedade).

Esta li"'ta de fat03 que sac verdadeiros lugares-comuns, relativos ao
papel oa religiao nas sociedades letradas contemporaneas, poderia ser
grandementc ampliada, e elas sac evidentemente bem conhecidas daqueles
antrop610gos c soci610gos funcionais que descrevem a religiao como integra-
dora, sem limitar 0 alcance das estruturas sociais nas quais tal efeito efe-
tivamente se da. Pelo menos e concebivel que uma orientac;ao te6rica,
derivada da pesquisa realizada em sociedades agrafas, tenha servido para
obscurecer dados de outro modo conspicu:ls, relativos ao papel funcional
da religiao nas sociedades multi-religiosas. Talvez seja a transfer€mcia da su-
posic;ao da unidade funcional a responsavel pela eliminac;ao de t6da a
hist6ria das guerras de religiao, da Inquisic;ao (a qual meteu 0 bedelho em
uma sociedade ap6s outra) e dos conflitos sangrentos entre grupos reli-
giosos. Pois 0 fato e que todo este material abundantemente conhe-
cido e ign0rado em favor de ilustrac;oes extraidas do estudo da reTi·
giao em sociedades agrafas. E ainda ha mais urn fato chocante naqlle-
Ie trabalho acima citado, que prossegue, afirmando que "a religiao pro-
porciona a integraC;ao em termos de sentimentos, crenc;as e ritos", e
que nenhuma referencia sequel' faz ao papel possivelmente divisor da
religiao.

Tais analises funcionais podem signifiear, evidentemente, que a reli-
giao proporciona a integrac;ao daqueles que acreditam nos mesmos val6-
res religiosos; porem, e improvavel que sej a isto 0 que se tinha em mente.
porque equivaleria meramente afirmar que tada coincidencia sabre qual-
quer tabua de valares, produz a integragiio.

Alem do mais, isso ilustra tambem 0 perigo de tomar a admissao da
unidade funcional, a qual po:de ser uma razoavel apro}Qimac;ao para
algumas &ociedades agrafas, come parte de urn modelo implicito pa-
ra a analise funcional generalizada. Tipicamente, nas sociedades agrafas,
ha apenas urn sistema religioso predomimmte, de modo que, a parte as
desvios individuais, a filiac;ao da sociedade total e a filiac;ao da comuni-
dade religiosa sac virtualmente coexistentes. 6bviamente, neste tipo de
estrutura social, uma escala comum de val6res religiosos pode tel' como
uma de suas consequencias 0 refarc;o de sentimentos comuns e da integra~
c;;aosocial. Porem, isto nao se presta facilmente a uma generalizac;ao
que se posE-a defender para outros tipos de sociedade.

Teremos ocasiao de voltar a outras consequencias te6ricas da analise
funcional utual da religiao, porem, no momento, isto pode ilustrar as
perigos que herdamos ao adotar c postulado nao qualificado da unidade
funcional. Esta unidade da sociedade total nao pode afirmar-se wm pro-
veito antes da observac;ao. E questao de fat a e nao materia de opi-
niao. A estrutura te6rica da analise funcional deve exigir expressamen-

te que haja especijicar;iio das unidades para as quais seja funcional urn da-
do item social ou cultural. Ela deve conceder que urn determinado item
ten,ha diversas consequenoias, iuncionais e disfuncionais, para indivi-
duos, para subgrupos, e para a estrutura e cultura social mais amplas.

Do modo mais sucinto, este postulado afirrna que tadas as formas so-
clais ou culturais, padronizadas, t~m func;oes positivas. Como em outros
aspectos dn. concepc;ao funcional, Malinowski formula este em sua for-
ma mais extrema:

"0 conceito funcional da cultura insiste, portanto. sobre 0 prinoipio de que cm eada tipo
tie eiviliza~ao, eada costume, objeto material, idela e cren~a prcenc.he alg-uma fun~ao vital. .. 21

Como temos visto, embora Kluckhohn fac;a concessoes a variac;ao ns
unidade servida POl' uma forma cultural, ele se une com Malinowski ao
postular 0 valor funcional para tadas as formas sobreviventes de cultu-
ra. ("Meu postulado basico ... e que nenhuma forma de cultura sobre-
\'iva em algum sentido ... "22) Este funcionalismo universal pode ser ou nao
urn postulado heuristico; isto fica para sei' verificado. Porem devemos
estar preparados para determinar se ele tambem desvia a atenc;ao crittca
de uma variedade de consequencias nao-funcionais de form as culturais
existentes.

De fato, quando Kluckhohn procura ilustrar sua af1rmac;~o mediante
a atribuic;ao de "func;oes" a itens que aparentemente nao as tern, ele vol-
ta a urn tipo de funC;~oque deveria ser encontrada, par dejinir;iio ao in-
yes de POl' investigac;ao, servida POl' todos os itens persistentes da cultu-
ra. Assim, ele sugere que:

Os botoes das mangas de uma roup a europeia de homem, presentemente inuteis do ponto
de vista mecanico, desempenhsm a "fun~ao" de preservar 0 familiar, de manter uma tradiQao.
As pessoas se sentem, em geral, msis con!ortaveis, quando se tornam consciss de uma
continuidade de comportamento, se consideram como seguidoras das form as de comporta-
mento ortodoxas e socialmente aprovadas.23

Isto pareceria representar 0 caso marginal em que a imputac;ao de
func;oes POu.coou nada acrescenta a descric;ao direta do padrao de cultu-
ra ou forma de comportamento. Pode-se bem admitir que todos os elemen-
tos eswbelecidos de cultura (os quais sac frouxamente descritos como "tra-
dic;ao") tern a func;ao minima, embora nao exclusiva, de "preservar 0 fa-
miliar, de manter uma tradic;ao". Isto equivale a dizer que a "func;ao"
do conformi,smo com qualquer pn1tica estabelecida e habilitar 0 confor-
mista a evitar as sang6es em que incorreria ao se desviar da pratica con-

21. Malinowski, "Anthropology·, op. cit., 132 [0 grifo, que e nosso, talvez seja superfiuo. cm
vista, da linguagem energica do original J.

,,,. Kluckhohn, Navaho Witchcraft, 46 [0 grifo e nos~oJ.
23. Ibid., 47.



sagrada. Isto e sem duvida verdadeiro, porem pouco esclarecedor. Con-
tudo, serve para nos fazer recordar que teremos que explorar os tipos de
junr;6es que 0 soci610go pressup6e. No momenta, isto sugere a suposi-
r;ao provis6ria de que, embora qualquer manifestar;ao de cultura ou de es-
trutura social possa ter funQ6es, e prematuro sustentar inequivocamen-
te que cada uma de tais manifestaQ6es deva ser funcional.

o postulado do funcionalismo universal, evidentemente, e 0 produto
da feroz, esteril e arrastada controversia acerca dos "sobreviventes", que
grassava entre os antrop610gos durante a primeira parte do seculo. A
nOQaode uma sobrevivencia social, isto e, nas palavras de Rivers, de "urn
costume ... (que) nao pode ser explicado pela sua utilidade atual, porem
somente se torna inteligivel atraves de sua hist6ria passada," 24 data pe-
10 menos do tempo de Tucidides. Mas, quando as teorias evolucionis-
tas da cultura se tornaram proeminentes, 0 conceito da sobrevivencia pa,-
receu muito mais estrategicamente importante para reconstruir os "esta-
gios de desenvolvimento" das culturas, particularmente para as sociedn-
des agrafas, as quais nao possuiam nenhum registro escrito. Para os
funcionalistas que desejavam afastar-se de algo que consideravam como
a "hist6ria" usualmente fragmentaria e freqUentemente conjetural das so-
ciedades n.grafas, 0 ataque sobre a nOQao da sobrevivencia tomou todo 0

simbolismo de um ataque sobre 0 total e repugnante sistema do pensa-
mento evolucionista. Talvez, em conseqUencia, eles reagiram de modo
l"xtremado contra este conceito central da teoria evolucionista e ofereceram
um "postulado" igualmente exagerado, segundo 0 qual "todo e qualquer cos-
tume (em qualquer lugar) ... preenche alguma funQao vital".

Seria Jamentavel c.eixar que as polemicas de nossos antepassados an-
tropo16gicos criassem esplendidos exageros no presente. Uma vez desco-
bertas, catalogadas e f;studadas, as sobrevivencias soclais nao podem ser
exorcizadas por um postulado. E se nao podem apresentar nenhum e3-
pecime de tais sobreviv£'ncias, entao a discussao se extingue por si mesma.
Alem do mais, pode-5e dizer que mesmo quando tais sobrevivencias PO!!-
sam ser identificadas r,as sociedades letradas contemporaneas, elas pare-
eem pouco acrescentar ao nosso entendimento do comportamento huma-
no ou da din~mica das mudanQas sociais. Nao necessitando do duvido-
!!Opapel de pobres substitutos da hist6ria escrita, 0 soci610go das socie-
dades letradas pode negligenciar as sobrevivencias sem nenhuma perda
aparente. Forem, ele nao precisa ser impelido por uma controversia ar-
ealca e irrelevante a adotar 0 postulado irrestrito, de que todas as ma-
nifestaQoes culturais exercem funQoes vitais, pois isto tambem e um
problema de investigal;ao e nao uma conclusao que se anteponha a ela.

Muito mais utH como uma orientaQao a. pesquisa, poderia ser a admissao
provis6ria de que as form as persistentes tem um saldo liquido de conse-
qiiencias juncionais tanto para a sociedade considerada como unidade,
quanto para subgrupos suficientemente poderosos para que possam reter
intatas essas formas, atraves de coerQao direta ou persuasao indireta.
Essa formulaQao evita imediatamente a tend€mcia da analise funcional
no sentido de concentrar-se sobre funQoes positivas e dirige, ao mesmo
tempo, a atenl;ao do pesquisador a outros tipos de conseqUencias.

o ultimo deste trio de postulados, comuns entre os cientistas SOCIalS
funcionais, e 0 mais ambiguo em alguns aspectos. A ambigUidade tor-
na-se evidente na declaraQao de Malinowski ja mencionada, segundo a
qual

em cada tipo de civilizagao, cada costume, objeto material, ideia e crenga preenche alguma
!ungao vital, tern alguma tarefa a cumprir, representa uma parte indispensavel dentro d~
um todo que !unciona.25

Nesta passagem, nao e de todo claro se ele afirma a indispensabili-
dade da junr;ao, ou da coisa (costumes, objeto, ideia, crenQa) que pre-
enche a funQao, ou de ambas.

Esta ambiguidade e bastante comum na literatura. Assim, os ante-
riormente citados Davis e Moore relatam 0 papel da religiao, parecen-
do a principio sustentar que 0 indispensavel e a instituir;ao. "A razao pe-
la qual a religiao e necessaria ... ", " ... a religiao... desempenha urn pa-
pel unico e indispensavel na sociedade".26 Porem, logo se evidencia que
nao e tanto a religiao que e considerada como indispensavel, mas ao in-
yeS disso, as fungoes de que a religiao e tipicamente encarregada de
realizar. Para Davis e Moore, a religiao e considerada como indispen-
savel somente na extensao em que ela funciona, a fim de fazer os mem-
bros de urn!), sociedacle adotarem "certos va16res e fins definitivos em
comum" . Acrescenta-se que tais valores e fins,

devem ... parecer aos membros da sociedade como tendo alguma realidade e que e papel
da crenga religiosa e do ritual !ornecer essa aparencia da realidade. Atraves do rito e da
crenga, os va16res e objetivos comuns sao ligados a urn mundo imaginario, simbolizado pelos
objetos sagrados concretos, mundo este que por sua vez e relacionado de maneira signifl'
cativa aos fatos e dificuldades da vida do individuo. Atraves da veneragao dos objetos
sagrados e das entidades que eles simbolizam, da aceita~ao das prescri~iies sobrenaturais
que 300 mesmo tempo constituem c6digos de comportamento, exerce-~e urn poderoso contr61e
s6bre a conduta humana, guiando·a ao longo de linhas que ~ustentam a estrutura institu-
clonal e que sao conformes aos fins e valares definitivos.27

24. W. H. R. Rivers, "Survival in sociology", The Sociological Review, 1913, 6, 293·305.
Veja·se tambem E. B. Tylor, Primitive Culture. (Nova Iorque, 1874), especialmente 1.
70·159; e, para uma revisao mais recente da materia, Lowie, The History of Ethnologie.ai
Theory, 44 e ~egs., 81 e seg. Uma exposi~ao inteligente e moderada do problema pod!"
~er encontrada em Emile Durkheim, Rules of Soeiological Method, CapitUlo 5, especial.
mente nil pag. 91.

25. Malinowski, "Anthropology", op. cit., 132 [0 grifo e nosso],
26. Kingsley Davis e Wilbert E. Moore, op. cit., 244, 246. Veja·se a revisao mais recen~e

deste assunto por Davis em sua introdugao a obra de W. J. Goode, Religion Among the
Primitives, (Glencoe, Iliinois: The Free Press, 1951) e as instrutivas interpretagoes
funcionais que se encontram nesse volume.

27. Ibid., 244·45 (0 grifo e nasso).



Entao, a alegada indispensabilidade da religHio e baseada na admis-
sac do fate de que e unicamente atraves do "culto" e das "prescrigoes so-
brenaturais" que pode ser alcangado 0 minima necessario de "contrale
sabre a conduta humana" e a "integragao em termos de sentiment os c
crengasn

•

Resumir.do, 0 postulado da indispensabilidade, tal como e comumen-
te afirmado, contem duas assergoes relacionadas, porem distinguiveis.
Primeiro, supoe-se que haja certas junr;oes que saa indispensaveis no: sen-
tida de que, a menos que nao sejam realizadas, a sociedade (0 grupo ou 0

individuo) nao persistira. Isto, entao, exprime urn conceito de pre-re-
quisitos juncionais, ou precondir;oes juncionalmente necesscirias a uma
sociedade Cteremos ocasiao de examinar este conceito com alguns deta-
Ihes). Seglmdo, e isto e assunto bastante diverso, admite-se que certas
tormas cu!tuTais au sociais sac indispensaveis para preencher cada uma
dessas func;oes. Isto implica urn conceito de estruturas especializadas
e insubstitu(veis, e da origem a tOda especie de dificuldades te6ricas.
Pois, nao s6 pode se demonstrar isto como sendo manifestamente contra-
rio aos fatos, mas tambem acarreta diversas suposigoes subsidiarias, as
c;uais tern afetado a amUise funcional dep,de seu inici.o. Isto desvia
a atengao do fato de que as estruturas sociais alternativas (e as formas
rulturais) tl\m servido, sob condigoes a serem examinadas, as fungoes
necessarias a perslstencia dos grupos. Prosseguindo, devemos estabele-
eel' urn teorema basico da analise funcional; tal como a mesma coisa
pade ter ml1ltiplas junr;t5es, assim pode a mesma junr;rio seT' divers amen-
te preenchida par coisas dijerentes. As necessidades funcianais saa aqui
Lomadas como permissivas, ao inves de determinantes das estruturas so-
eiais especificas. au, em outras palavras, ha uma margem de variaC;ao
Has estruturas que preenchem a fUngao em questao. (as limites dessa
margem de variagao envolvem 0 conc-eito de coerc;ao estrutural, do qual
trataremas mais detidamente a seguir).

Contrastando com este conceito implicito de formas culturais indis-
pensav~ls (instituigoes, praticas padronizadas, sistemas de crenga etc.),
ha entao, a conceito de alternativas juncionais, ou equivalentes funcio-
nais, ou subsiitutos juncionais. Este conceito e amplamente rsc~nheci-
do e usado, mas e necessario observar que tHe nao pode apoiar-se con-
fortavelmente sabre 0 mesmo sistema te6rico que acarreta 0 postulado
da indispensabilidade de formas culturais particulares. Assim, depois
de haver revisto a teoria de Malinowski, da "necessidade funcional de
mecanismos, tais como a magia", Parsons tern 0 cuidado de fazer a se-
guinte afirmag3.o:

Isto e urn grande afastamento da insistencia do pr6prio Malinowski..
d.e que:

A6sim, pois, a magia preenche uma fun~ao indispensavel dentro da cultura. Ela satisfBZ:
uma necessidade definida, a qual nao pode ser satisfeita por quaisquer outros fatores da.
eiviliza~ao primitiva.29

Este duplo conceito da func;ao indispensavel e do padrao insubsti-
tuivel de crenc;a-e-agao frontalmente exclui 0 conceito das alternativas
tuncionais .

De fato, 0 conceito das alternativas ou equivalentes funcionais tern
emergido repentinamente em cada .disciplina que adotou uma estrutura
:funcional de analise. Por exemplo, e extensamente usada nas ciencias
psicol6gicas, tal como ( indicado num trabalho de English. 30 E na neu-
rologia, Lashley tern indicado, baseando-se em evidencias e~erimen·
tais e clinic as, a inadequagao da "suposigao de que os neuranios indivi-
duais saa especializados para func;oes particulares", sustentando, ao
contrario, que uma fungao particular pade ser preenchida por uma va-
riedade de estruturas alternativas. 31

A sociologia e a antropologia social tern 0 melhor motivo para evi-
tar 0 postulado da indispensabilidade de certas estruturas, e para traba-
lhar sistematicamente com 0 conceito das alternativas funcionais e dos
substitutos funcionais. Pois, assim como os leigos ha muito tern erra-
do ao admitir que os costumes "estranhos" e crenc;as de outras socieda-
dal!>eram "meras superstic;oes", assim os ctentistas sociais funcionais
correm 0 risco de errar no extremo oposto, primeiro, sendo superficiais
na determinagao de val6res funcionais ou adaptativos em tais praticas e
crenc;as, e segundo, deixando de ver quais modos alternativos de ac;ao
sac eliminados agarrando-se a essas pni.ticas ostensivamente funcionais.
Assim, nao raramente se encontra entre os funcionalistas a pretensao em
concluir que a magia ou certos ritos religiosos e crenc;as, sejam funcio-
nais, devido a seu efeito sabre 0 estado de espirito ou autoconfianga
do crente. No entanto, pode-se dar em alguns exemplos, que essas pratlicas
de magia obscurec;am e tomem 0 lugar de pnlticas seculares aces-
siveis e mais adaptativas. . Conforme FL. Wells observou:

Pregar uma ferradura acima da porta. numa epidemia de variola, pode erguer 0 moral
dos habitantes da casa mas nao afastara a variola; tais cren~as e praticas nao suportarao
as provas cientificas as quais sao suscetiveis, e 0 senso de seguran~a que elas dao e preser-
vado apenas enquanto as provas verdadeiras sao evitadas.32

29. Malinowski, "Anthopology", op, cit., 136, [0 grifo e nossoJ.
30. Horace B. English, "Symbolic versus functional equivalents in the neuroses of depri-

vation", Journal of Abnormal and Social Psychology, 1937, 32, 392-94.
31. K_ S_ Lashley, "Basic neural mechanisms in behavior", Psychological Review, 1930,

37, 1-24.
32. F. L. Wells, "Social maladjustments: adaptive regression", em Carl A. Murchison,

editor, Handbook of Social Psychology, (Clark University Press, 1935), 880. A obserVa~a(}
de Wells esta muito longe de ser antiquada. Ate a decada de 1930, a variola una"
podia ser evitada" nos Estados de Idaho, Wyoming e Montana, os quais, nao tendo leis

. . .. Sempre que tais elementos de incerteza entrem a procurar objetivos emocionalmente
Im~ortantes, pode-se esperar que apare~am, se nao a ma.gia, outros fen6menos fuocionalment~
eqmvalentes.28

28. Talcott Parsons, Essays in Sociological Theory, Pore and Applied, (Glencoe, Illinois:
The Free Press, 1949), 58.



Os funcionalistas que estao obrigados, por sua teoria, a esperar os
efeitos de tais pn1ticas simb6licas, somente sabre 0 estado de espirito do
individUo, e que, portanto, concluem que a pratica magica e funcional,
desprezam 0 fate de que estas mesmas praticas podem ocasionalmen-
te tomar 0 lugar de alternativas mais eficazes.33 E os te6ricos que se
referem a indispensabilidade das praticas padronizadas ou das institui-
goes predominantes, devido a sua funQao observada de reforQar os sen-
timentos comuns, deverao olhar primeiramente os substitutes funcio-
nais, antes de chegar a uma conclusao, mais freqtientemt>.nte prematura
do que confirmada.

Ap6s a revisao dessa trindade 'de postulados funcionais, emergem
diversas considera~6es basicas, as quais devem ser fixadas em nosso es-
forQo de codificar este modo da analise. EsmiuQando, em primeiro lugar,
o postulado da unidade juncional, encontramos que nao se pode admi-
tir a completa integraQao de todas as sociedades, mas que esta e uma
questao de fato, empiric a, na qual deviamos estar preparados a encon-
trar uma cecala de graus de integraQao. E ao examinarmos 0 caso espe-
cial das interpretaQoes funcionais da religiao, estivemos prevenidos da
possibilidade de que, embora a natnreza humana possa ser feita de uma
s6 peQa, nao se segue que a estrutura das sociedades agrafas seja uni-
iormemente semelhante a das sociedades altamente diferenciadas, e
"letradas" . Uma diferenQa em grau entre as duas - por exemplo, a
fxistencia de divers as religioes dispares em uma e nao na outra -
pode tornar aventurosa a passagem entre ambas. De um exame critico
de tal postulado, verificou-se que uma teoria da analise funcional deve
provo car a especijicar;iio das unidades sociais servidas por dadas fun-

para a vacina obrigat6ria, podiam jactar-se de ter uns 4.300 casos de varfola num
perfodo de cinco anos, ao passo que os Estados mais populosos de Massachuse<,ts,
Pennsylvania e Rhode Island, que dispunham de leis de vacina obrigat6ria, nao tiveram

nem urn s6 caso dessa enfermidade. No que se refere as insuficiemcias do "senso corilam"
nesses assuntos, veja.-se The Patient's Dilemma, por Hugh Cabot (Nova Iorque: Reyual
& Hitchcock, 1940), 166-67.

33. Talvez se deva salientar que esta afirmaQao e feita com pleno conhecimento da obser-
vaQao de Malinowski, segundo a qual os trobriandeses nao substituiram suas cren~as
e praticas magicas pela aplica~ao da tecnologia raciona!. Continua de pe 0 problema
da avalia~ao do grau em que 0 desenvolvimento tecnol6gico e retardado pelo fato de
que certas comunidades dependem, ate certo ponto, da magia, para lidar com a "margem
de incerteza". Esta zona de incerteza provavelmente nao e fixa, mas esta relacionada
com a tecnologia de que se disp6e. Os ritos destin ados a regular 0 tempo, POl
exemplo, podem facilmente absorver as energias dos homens que, de outra maneira.
poderiam reduzir essa "zona de incerteza", atendendo aos progressos dos cOhhecimentos
meteorol6gicos. Cada caso deve ser julgado de per sl. Aqui nos refer;mos apenas il
tenctencia crescente entre os antrop610gos sociais e os soci610gos a llmltar-se aos efeltos
"morais" observados, provenientes de praticas sem fundamento racional nem empirico e
a renunciar a analise das alternativas que poderiam ser utilizaveis em determinada
situa~ao, se a orienta~ao para "0 transcendental" e "0 simb6lico" nao enfocasse a aten~ao
sobre outras me,terias. Finalmente, e de se esperar que tudo isto nao seja interpretado
como urn retorno ao racionalismo, Its vezes, ingenuo do "Beculo das Luzes" (seculo
XVIII, em que se desenvolveu na Europa urn movimento filos6fico e social caracterlzado
pelo racionalismo). [A explica«ao entre parentese e do tradutor].

~oes SOCIalS, e que se deve reconhecer que os itens de cultura tern mlii·
tiplas conseqtiencias, algumas delas fUDcionais e outras, talvez, disfun-
cionais.

A revisao do segundo postulado do funcionalismo universal, que as-
severa serem tOdas as form as persistentes de cultura inevitavelmente
funcionais, resultou em outras consideraQoes que devem ser satisfeitas
por uma abordagem codificada em relaQao a interpretaQao funcional. Pa-
rece que nao s6 devemos estar preparados para encontrarmos conseqtiencias
funcionais, como disfuncionais dessas formas, assim tambem como 0 te6ri-
ce sera, 900 final, confront ado com 0 dificil problema de desenvolver um 6rgao
que possa avaliar 0 saldo liquido das conseqtiencias, se e que sua pes·
quisa deva ser aplicavel a tecnologia social. De maneira clara, 0 con-
selho dos peritos, baseado apenas sabre a avaliaQao de uma escala de
conseqtiencias, limitada e talvez arbitrariamente selecionada, a ser anteci·
pada como resultado de uma aQao contemplada, sera freqtientemente su-
jeito a erros e sera julgado, com razao, como de pouco merito.

o postulaao aa indispensabilidade, segundo verificamos, acarretava
duas proposiQoes distintas: uma, que alega a indispensabilidade de cer-
tas fungoes e da origem ao conceito da necessidade jurncional ou dos p,re-
-requisitos juncionais, a outra, que alega a indispensabilidade das insti-
tuigoes sociais existentes, das formas de cultura, ou semelhantes, e is-
to, quando discutido adequadamente, da origem ao conceito de altern a-
tivas juncionais, equivalentes ou substitutos juncionais.

Alem do mais, a circulagao destes tres postulados, separadamente
ou em harmonia, e a fonte da aprecia~ao comum, de que a analise fun-
cional inevitavelmente envolve certos compromissos ideol6gicos. Uma
vez que esta e uma questao que repetidamente vira ao pensamento a me-
dida que foe examinarem as concepgoes ulteriores da analise funcional,
sera melhor examina-la desde ja, se quisermos que a nossa atengao nao
seja repetidamente afastada dos problemas anaUticos em estudo pelo
espectro de uma ciencia social manchada de ideologia.

A Analise Funcional como Elemento Conservador
Em muitos setores, e com crescente insistencia, tem-se afirmado que,

qualquer que :::eja 0 valor intelectual da analise funcional, ela e inevita-
velmente comprometida com uma perspectiva "conservadora" (e mes-
mo "reacianaria"). Para alguns desses crfticos, a analise funcional e
pouco mais do que uma versao hodierna, da 'doutrina surgida no seculo
XVII, afirmando a identidade invaril~vel entre os interesses publicos
e particulares. Ela e considerada como uma versao secularizada da
doutrina estabelecida par Adam Smith, por exemplo, quando, na sua
Theory oj Moral Sentiments, escreveu acerca da "ordem harmoniosa da
Natureza, sob orienta~ao divina, a qual promove a bem-estar do homem



atraves da aQ3.o de suas propensoes individuais". 34 Assim, dizem tais
criticos, a teoria funcional e meramente a orientaQao do cientista so-
cial conservador, que defenderia a presente ordem de coisas assim como
ela e, e que atacaria a conveniencia de se fazerem mudanQas embora
moderadas. Sob este ponto de vista, 0 analista funcional sistematica-
mente ignora a advertencia de Tocqueville, de nao confundir 0 familiar
com 0 necessario: "... aquilo que chamamos de instituiQoes necessarias,
sac freqiientemente apenas as instituiQoes as quais nos acostumamos ... "
Fica por demonstrar que analise inevitavelmente cai, presa dessa ilu-
1513,0atraente; mas, tendo revisado 0 postulado da indispensabilidade,
podemos bem apreciar que este postulado, se for adotado, podera facii-
mente dar origem a tal acusac;ao ideo16gica. Myrdal e urn dos que mais
recentemente e nao de maneira menDs tipica, entre os criticos, argui a ine-
vitabilidade de uma inclinaQao conservadora na analise funcional:

zar do cheiro de nossos alimentos. 36 Ou, de maneira semelhante aos
te610gos cr.istaos base ados no argumentJ do designio, ele poderia se!
logrado par urn Benjamin Franklin, 0 qual demonstrava que evidente-
mente De,J3 "queria que n6s bebericassemos, pois ele H~z as juntas do
braQo justr.mente do comprimentc necessaria para levarmos urn copo
a boca, sem ultrapassar do alvo ou deixar de atingi-lo: "Adoremos, pois,
de copo na mao, a esta benevolente sabedoria; adoremos, e bebamos". 37

Ou eIe poderia estar disposto a declara<;oes mais serias.. como a de Mi-
r~helet quando observava "quao belo tudo que e disposto pela Natureza.
Logo que a criauQa chega a este mundo, encontra Uffia. mae que esta
pronta para cuidar dela".~8 De maneira semelhimte a qualquer outro
sistema de pensamento, que se limite com a teleologia, embora evitc
atravessar n fronteira daquele estranho e improdutivo territ6rio, a ana-
lise funcional em sociologia e ameagada por uma redugao ao absurdo,
dcsde que adote 0 postulado de que todas as estruturas sociais 1513,0indis-
pensaveis ao preenchimento de necessidades funcionais not6rias.... se Uffi2, coisa tern uma "funcao", ela e boa, ou pelo menos essencial.· A palavra

"fun~ao" somente pode ter urn significado, em termos de uma imposta finalidade ;** se tal
finalidade e deixada indefinida ou implicita, como sendo 0 "interesse da sociedade", 0 qual
nao e ulteriormente definido, *** deixa·se uma consideravel folga. para a arbitrariedade, na
conseqtiencia pratica, porem ja se da a direQao principal: uma descri9ao das institui90es
soriais, em termos de suas fun~oes, necessariamente conduzira a uma teleologia conser·
vadora".35

As notas de Myrdal 1513,0instrutivas, menos por sua conc:usao do que
por suas premissas, pois, conforme temos observado, ele se ap6ia em
dois postulados tao freqiientemente adotados por analistas funcionais,
para chegar a acusaQao irrestrita que aquele que descreve as instituiQoes
em termos de fungoes, esta, inevitavelmente, entregue a "uma teleologia
conservadora". Porem, em nenhuma passagem Myrdal desafia a inevi-
tabilidade dos postulados em si mesmos. Sera interessante perguntar
como serao inevitaveis os postulados, quando 0 perquiridor escapou das
premissas.

De fato, se a analise funcional na sociologia fosse comprometida com
a teleologia, ou pelo menos com a teleologia conservadora, 'ela tornar-
·se-ia logo sujeita, e alias, adequadamente, a acusagoes aincJ.a mais ru··
des que essas. Tal como tern acontecid0 com tanta freqiiencia com a
teleologia na hist6ria do pensamento humano, ela seria submetida a uma
1eductio ad absurdum. 0 analista funcional poderia, entao, enfrentar 0
destino de S6crates Cembora nao pela mesma razao) que sugeriu ter Deus
colocado nossa boca logo abaixo do nariz, a fim de que pudessemos go-

:It muito interessante observar que outros autores tern chegado a con-
clusoes exatamente opostas a acusagao de que a analise funcional este-
ja intrlnsecamente comprometida com 0 conceito de que tudo 0 que
3xiste e bem e de que este mundo e, na verdade, 0 melhor dos mundos
possiveis. Estes observadores, LaPiere por exemplo, sugerem que a
analise funcional seja uma abordagem inerentemente critica na perspec-
tiva, e pragmatica no jUlgamento:

Ha .. _ uma, significa~ao mais profunda do que poderia parecer a primeira vista, na pas-
sagem da descriQao estrutural para a analise funcional. nas ciencias sociais. Esta passagem
representa uma ruptura com 0 absolutismo social e 0 moralismo l1a Teologia crista. Se 0

aspecto importante de qualquer estrutura social e 0 de suas funQoes. segue·se que nenhuma
estrutura pode ser julgada imicamente em termos de estruturas. Na pratica isto signific".
por exemplo. que 0 sistema de familia patriarcal e coletivamente valioso. illlicamente so e na
extensao em que funcione atingindo a satisfa~ao das finalidades coletivas. Como estrutura
social, nao tem nenhum valor intrinseco, uma vez que seu valor funcional variara de tempo,
em tempos e de lugar para lugar.

o ponto de vista funcional aplicado ao comportamento coletivo, sem duvida. afrontara
todos aqueles que acreditam que as estrnturas sociopsicolo,gicas ten ham valores intrinsecos.
Assim. para aqueles que acreditam que 0 ritual eclesiastico oj born, porque oj urn ritual eclesias-
tIco. a afirma~ao de que algumas cerimanias eclesiasticas sac apenas movimentos formalS,
vazios de significa~ao religiosa, e que outros sac funcionalmente comparaveis a representa~oes
teatrais, e que ainda outros sac uma forma de festan~a e. portanto, sac comparaveis a uma
orgia de bebados. sera uma afronta ao senso comum, urn ataque a integridade de.s pessoas
decentes, ou, pelo menos, os desvarios de urn pobre louco.39

34. Jacob Viner, "Adam Smith and Laissez Faire", Journal of Political Economy, 1937. 35, 206.
Deve·se admitir que Myrdal aceita gratuitamente a teoria da. indispensabilidade como
intrinseca a t6da analise funcional.

Isto, como vimos, nao s6mente oj gratuito. como falso.
Aqui, Myrdal assinala apropriadamente 0 postulado vago e duvidoso da unidooe funcional.

35. Gunnar Myrdal, An American Dilemma (Nova Iorque: Harper & Brothers 1944) IIW~ . ' ,
[gnfos e observa~oes sac nossos J.

36. Farrington tece algumas outras observa~oes muito interessantes sabre pseudoteleologia
em sua obra Science in Antiquity (Londres: T. Butterworth, 1936), 160.

37. Trecho de uma carta de Franklin ao padre Morellet. extraido das Memorias deste
ultimo por Dixon Wecter. The Hero in Americ.a (Nova Iorque: Scribner, 1941). 53·54.

38. Foi Sigmund Freud que colheu esta observa~ao em A Mulher, de Michelet.
39. Richard LaPiere. Collective Behavior. (Nova Iorque: McGraw·Hill, 1938), 55-56 [0 grifo

oj nossol.



o fato de que a analise funcional pode ser encarada par alguns co-
mo inerentemente conservadora, e par outros como intrinsecamente ra-
dical, sugere que talvez ela nao seja inerentemente uma coisa, nem outra.
Sugere que a analise funcional pode nao implicar em nenhum compro-
misso ideol6gico intrinseco, embora, como outras formas de analise so-
ciol6gica, ela possa estar imbuida de uma extensa variedade de va16res
ideoI6gic-os. Ora, nao e esta a primeira vez que se atribuem significa-
Goes ideol6gicas diametralmente opostas a uma orienta!(aO te6rica da
ciencia social au da filosofia social. Portanto, pode s·~r util examinar
'.Ull dos mals notavei~ exemplos no qual uma COnCep!(aOsociol6gica e
pletodol6gica tenha sido objeto das mais variadas imputac;oes ideol6-
gicas e comparar este exemplo, na medida do possivel, com 0 caso da
analise funcional. 0 exemplo de COmpara!(aOe a do materialismo dia
letieo. Seus porta-vozes sac os historiadores da economia, fil6sofos so-
CIalS e revoluciunarios profissionais, Karl Marx e seu intimo amigo e
colaborador Friedrich Engels.

As Orienta~oes Ideologicas do Materiallsmu
Dialetico

1. "A mistifica~ao que a dialetica sofra
n~s maos de Hegel, de modo algum c
impede de ser 0 primeiro a apresentar sua
forma geral de funcionamento, de manei-
ra compreensiva e consciente.

Com ele, ela esta de cabe~a para bai·
xo. Ela podera ser novamente colocada
direito, se for descoberta a parte c,entral
racional dentro da concha mistica.

2. "Em sua forma mistificada a dialetica
tomou-se moda na Alemanha, porque pa·
receu transfigurar e glorificar 0 estado ok
coisas existen te.

3. "Em sua forma racional e urn es-
candalo e uma abomina~ao para a burgllll-
sia e seus professores doutrinarlos, porqlle
abrange em seu reconhecimento com-
preensivo e afirmativo do e.tado de coisas
eXistente, tambem lhO mesmo tempo 0

reconhecimento da nega~iio daquele est ado
[de coisas], de sua inevitavel ruptura;

4. "porque ela considera cada forma
desenvolvida histiJricamente como em mo·
vimento fluido, e, porta.nto, leva em c:mta
sua natureza transit6ria, nao menos que
sua existencia momentiinea; porque ela
nao permite que nada se the imponha e e,

em sua e&sencia, critic a e revoluclonaria."
4\).

As Orienta~oes Ideologicas c,omparaveis, da
Analise Funcional

1. Alguns anallstas funclonais, gratulta-
mente. admitlram que tadas as estruturas
sociais existentes preenchem fun~oes
sociais indispensaveis. Isto e pura fe,
misticismo, se assim 0 quiserem, em V<3Z

de ser 0 produto fill ••l de uma inquiri~ao
sustentada e sistematica. J1: preclso ga·
nhar 0 postulado, e nao herda·lo, se e que
~e deva conquistar a aceita~ao dos ho·

mens da ciencla social.
5. "... toda,s as situa~oa:;; hi:;;t6rlcas

sucessivas sac apenas estagios transitorios,
no infindavel caminho do desenvolvimento
da sociedade humana, da forma inferior
para a superior. Cada estagio e necessario,
e, portanto, justificado para 0 tempo e
rondi~6es aos quais deve sua origem."

2. as tres postulados: unidade run·
cional, universaJidade e indispensabilidade,
compreendem urn sistema de premissas, as
quais inevitavelmente conduzem a uma
glorifica~ao do est ado de coisas existente.

3. Em suas form as mais empiricamente
orient adas e analiticamente precis as, a
analise funcional e freqUentemente enca-
rada com suspei~ao por aqueles que con-
sideram uma estrutura social existenre
como eternamente fixada e imune a mu-
dan~a. Esta forma de analise funcion"l
mais minuciosa abrange nao s6 urn estado
das fun~oes das estruturas sociais existen-
tes, mas tambem urn estudo de suas dis·
fun~oes em relacao aos indivlduos diversa-
mente situados, aos subgrupos ou estrati-
fica~oes sociais, e a sociedade considerada
em sua maior extensao. Admite provl-
soriamente, como veremos, que quando 0

saldo liquido do agregado de conseqiiencias
de uma estrutura social existente e clara.-

6. "Mas nas mais novas e mals altas
condi~oes que gradualm.ente se desenvol·

m<3Jlte disfuncional, de&enYoITe-seforte e
ilJSistente pressao para a mudan~a. Aqui
embora isto ainda tenha que ser compro-
vado, e possivel que, para alem de urn
certo ponto, est a pressao provocara ine-
vitavelmente rumos mais ou menos deter-
mina.do~ de mudan~a social.

4. Embora a analise funcional haja ft;-
calizado com freqUencia a estatica da e~-

trutura social em vez da dinamica da
mudan~a social, tal aqui nao e intrlnseco
a esse sistema de amUise. Apontando
as fun~oes, ao mesmo tempo que as dis·
fun~oes, este modo de analise pode avaliar
nao .6 as bases da. estabiIldade social como
tambem as fontes potenciais da mudan~a
social. A frase "formas historic amen te
desenvolvidas" pode ser lembrete uti! de
que as estruturas sociais estao tlpicamente
sofrendo uma mudan~a perceptivel. Resta
d6Ilcobrir as pressoes que favorecem varios
tipos de mudan~a. Na medida em que a
analise funelonal focalize inteiramente as
conseqUencias funcionais, ela se inclina a
uma ideologia ultraconserva.clora; na me-
dida em /1ue ela focalize inteiramente as
oonlle/1Uencias disfuncionais, inclina-se
em. dil'e~ a uma utflpia ultra-radical.
l~ suw essencia", nao e uma coisa. nelTI
Ololtra.

5. Reconhecendo, como 0 devem fazer,
que as estruturas sociais estao em perm a-
nente mudan~a, os analistas sociais de-
vem, nao obstante, eJOplorar os elementos
interdependentes e com freqUencla mUtua-
mente apoiadores, da estrutura social. De
modo geral, parece que a maior parte
das socledades sac integradas ao ponto em
que muitos, senao todos, dos seus elemen-
tos, estejam reciprocamente ajustados. A5
estruturas sociais nao possuem urn sorti-
mento de atributos tornado ao acaso, mas
tais atributos estao entrela~ados de varlas
maneiras, e com freqUencia se ap6iam mil-
tuamente. Reconhecer isso, nao e adotar
uma afirma~ao indiscriminada de tocto
status quo; deixa.r de reconhecer isso, e
sucumbir as tenta~oes de utopismo radical.

6. As tensoes e OS esfor~os numa estru-
tura social, que se acumulam como con-

40. Ate aqui, 0 trecho esta citado sem supressoes, nem acrescimos e somente com 0 grifo
adequado para dar maior enfase a grande fonte do materialismo dialetico, que e 0
Capital, de Karl Marx lChicago: C. H. Kerr, 19(6), I, 25-26.



Esta comparaQao sistematica podera ~er 0 bastante para sugerir que
a analis€ funcional, da mesma forma que a dialetica, nao acarreta. ne-
cessariamente urn compromisso ideol6gico especffico. Isso nao quer di-
zer que tais compromissos nao estejam freqtientemente implicitos nas
abras dos analistas funcionais. Porem p&rece extrinseco, em lugar d€
intrins€Co a teoria funcional. Aqui, tal como em outros departamen-
tos de atividade intelectual, 0 abuso nao impede as possibilidades do
uso. Criticamente revisada, a analise funcional e n€utra relativamente
aos princinais sistemas ideol6gicos. Nessa extensao, e somente neste

vem em seu proprio seio, cada uma delas
perde sua valida de e justilic89aO. Ela
necessariamente da.ra lugar a formas mals
elevadas que tambem por sua vez decalriio
e perecerAo ... "

7. "0 [materlalismo dialetico], revela 0

carater transl t6rio de cada coisa e em
cada coisa; nada pode durar ante ele, ex-
octo 0 processo Inlnterrupto de vir a sel
e de desaparecer ... A [dialetica] evidente·
mente, tem tambem nm lado conservador:
reconhecc que os estagios definidos l10

conhecimento e da socicdade SaD justifica·
dos por sell tempo e circunstancias; mas
somente ate ai. 0 conservadorismo de tal
modo de encarar as coisas e relativo; po~
rem seu earater revolucionario e absoluto

- 0 tInico absoluto que He admite".41

seqilencias disfuncionais de elementos
existentes, nao sao apertadas, confinadas
e cerceadas mediante planejamento socif\l
apropriado, e no seu devido desenvolvi-
mento conduzirao a ruptura instituclonnl
e a mudan9as sociais basicas. Quando
essa mUdan~a pa.ssou para alem de urn
ponto dado, nao facilmente Identificavel
e costumelro dizer-se que urn n6vo sistem;
social emergiu.

8entido limit ado, 43 ela e semelhante aquelas teorias ou instrum€ntos das
r:ii~ncias fis.tcas OS quais se prestam indiferentemente ao usa de grupos
opostos, para finalidades que freqtientement€ nao fazem parte da inten-
Qao dos cier.tistas.

7. Mas de novo, deve ser relterado: nem
s6 a mUdan~a nem s6 a, fixidez sbzlnha
podem ser 0 objeto pr6prio do estudo de
analista funcional. A medida que exami-
namos 0 curso da hist6ria, parece razo::'.
velmente claro que todas as principals
estruturas sociais, em seu devido tempo
tem sido cumulativamente modificadas 0;
abruptamente terminada.s. Em qualquer
caso, elas nao tem sido eternamente fixas
e inflexiveis as mUdan~as. Porem num
dado momento de observa~ao, q~alqUc'r
uma dessas estruturas soclais pode estar
tole ravel mente acomodada, tanto aos va.
lores sUbjetivos de mUitos, ou da maior
parte da popula~ao, como as condi~6es
objetivas corn que ela e confrontada. Re.
conhecer isto e ser consentaneo com os fa.
tos, e nao fiel a uma ideologia preestabe-
lecida. E pelo mesmo motivo, quando se
observa que a estrutura nao esta ajus.
tada as necessidades do povo, ou com as
condi~6es de a~ao iguaJmente s6lidas, Isto
tambem deve ser reconhecido. Quem ousar
fazer tudo isso pode tornar·se um analista
funcional; quem ousar menas, naD "
sera.42

Ainda e instrutivo voltar, se bem que resumidamente, a discussao das
funQoes da religill.o, a fim de demonstrar como a Z6gica da analis€ funcio-
nal e adotada POl' pessoas de suas posiQoes ideol6gicas opostas.

o papel social da religiao tern side evidentemente observado e repe·
tidamente interpretado atraves de muitos seculos. 0 nucleo central da
continuidade de tais observaQoes consiste na enfase sabre a religiao co-
mo meio institucional de contrale social, quer se de no conceito d€ Pla-
tao, de "nobres mentiras", quer na opiniao de Arist6teles, de que ela ope·
ra "com vistas a persuasao da multidao", ou segundo 0 incomparavel
julgamento d€ Polibio, de que "as massas... podem ser controladas
apenas por terrores misteriosos e medos tragicos". Se as expressoes
de Montesquieu acerca dos legisladores romanos informam que eles:
procuravam "inspirar a urn povo que nalla temia, 0 medo dos deus€s, e
usaI' tal medo para 0 conduzir onde quer que Ihes aprouvesse", Jawa-
harlal Nehru observou, depois, com base em sua pr6pria exp€rienda, que
"os unicos livros que os funcionarios britanicos recomendavam acalora-
damente (aos prisioneiros politicos na India), eram livros religlOsos ou
novelas. E maravilhoso quae caro e ao coraQao do Governo Britanico 0

assunto da religiao, e quae imparcialmente ele encoraja t6das as formas
dessa atividade".44 Poderia parecer que ha uma antiga e duradoura tra-
cilQaoque mantem, de uma ou de outra forma, que a religiao tern s€rvi-
do para controlar as massas. Igualmente e aparente que a linguagem
em que esta proposiQao e vazada, usualmente fornece uma pista revelado-
ra do compromisso idwl6gico do autor.

Que e, entao, que se passa com algumas das atuais analises funcio-
nais da religiao? Em sua consolidaQao critica das divers as teorias prin-
cipais da sociologia da religiao, Parsons resume algumas das conclu-
soes basicas que emergiram em relaQao a "significaQao funcional da re-
ligiao" :

. " se as normas morais e os sentiment os que as suportam san de tao primordial impor-
tancia, quais sao os me,canismos pelos quais elas sac mantidas, alem dos processos extern OS
de coa9iio? Durkheim oplnava que os rituais religiosos emm de primordial slgnifica~ao COltJO

41. Da mesma forma, este trecho e citado apenas com a supressao de material irrele-
vante e tambem com grifo nosso, da obra de Friedrich Engels, Karl Marx, Selected
Works, (Moscou; Sociedade Editora Cooperativa, 1935), I, 422.

42. Admite-se que esta parllfrase contraria a inten~ao original do bardo, mas espera'5e
que a ocasiao justifique a falta.

43. Nao se deve toma,r isto como nega~ao do importante fato de que os valMes, impllcita
e explicitamente reconhecidos, do cientista social, possam contribuir a fixar sua escolha
de problemas para a pesquisa e, por conseguinte, a utilidade de seus resultados para
determinados prop6sitos e nao para outros. Nossa afirma~ao nao slgn:fica mais do
que dlz: a analise funcional nao tem compromisso intrinseco com qualquer campo ideo-
16gico, como se deduz, 00 menos, da discussao precedente.

44. Jawaharlal Nehru, Toward Freedom, (Nova Iorque: John Day. 1941), 'I.



um mecanismo para expressar e refor~ar os sentimentos mais essenciais a- integra~ao instilu.
cional da sociedade. Fa-cilmente pode·se ver que esta formula~ao e cla,ramente ligada ao~
pontos de vista de Malinowski acerea da significa~ao das cerim6nias flinebres como Un>

mecanismo para se reafirmar a solidariedade do grupo em ocasiao de fortes tens6es emocio-
nais. Assim, Durkheim estabeleceu certos aspectos das rela~6es especHicas entre a religiiio
e a estrutura social, mais agudamente que Malinowski, e, alem disso, colocou 0 problema
numa perspectiva funcional diferente, ao aplica-lo a- sociedade como um todo, abstraindo-o
de situa~6es particulares de tensao e esfor~os em rela~ao '10 individuo.45

observa Young, as religi5es tambem tern servido, sob determinadas eir-
eunstancias, para provocar rebeli5es, ou como Weber demonstrou, as re-
ligi5es tern servido para motivar ou para canalizar 0 comportamento de
grande mimero de homens e mulheres, para a modificac;ao das estrutu-
ras sociais. Seria prematuro, portanto, concluir que tadas as religi5es
em tada parte visam unicamente 0 objetivo de fomentar a apatia das
massas.

Em segundo lugar, 0 ponto de vista marxista, de modo implfcito, e
a opiniao funcionalista, de modo explfcito, afirmam 0 ponto fundamental
de que os sistemas de religiao afetam 0 comportamento, de que eles nao
sao simplesmente epifenamenos, mas determinantes de eomportamento
pareialmente independentes. Pois, presumivelmente, faz diferenc;a se
"as massas" aceitam ou nao uma religiao particular, assim como faz dife-
renc;a se urn individuo toma ou deixa de tomar 6pio.

Em terceiro lugar, as teorias mais antigas, assim como a marxista,
rogitam das consequencias diferenciais das crenc;as e rituais religiosos
de varios subgrupos e estratos da sociedade - por exemplo, "as massas"
- tal como, neste particular, faz 0 nao-marxista Donald Young. 0 fun-
cionalista nao se limita, como temos visto, a explorar as eonsequencias
da religiao para a "sociedade como urn todo".

Em quarto lugar, comec;a a manifestar-se a suspeita de que os fun-
cionalistas, com sua enfase na religiao como mecanismo social para "re-
forc;ar os sentimentos mais essenciais a integrac;ao institucional da SOCi8-
dade" talvez nao se tenham diferenciado material mente - em sua estrutu-
ra analitica - dos marxistas, que tambem afirmam que a religiao opera
como urn mecanismo social para reforc;ar certos sentimentos seculares,
assim como sagrados, entre seus seguidore..>, se convertermos sua meta-
fora do "6pio das mass as" numa afirmac;ao neutra de urn fate social.

A diferenc;a s6 aparece quando as avaliar,;oes deste fato comumente
aceito entram em questao. Na medida em que os funcionalistas se re-
ferem somente a "integrac;ao institucional" sem explorar as diversas eon-
seqtiencias da integrac;ao a respeito de tipos de va16res e de interesses
muito diferentes, eles se confinam a interpretac;ao puramente formal,
pois a integrac;ao e urn conceito claramente formal. Uma sociedade po-
de ser unificada sabre normas de castas estritas, de regimentac;ao, e rio-
cilidade de estratos sociais sUbordinados, assim como pode ser unifica-
cia sabre normas abertas e amplas, de largas areas de auto-expressao
e independencia de opiniao entre estratos temporariamente inferiores.
E na medida em que os marxistas afirmam, indiscriminadamente, que
tada religiao em Wda parte, qualquer que seja seu conteudo doutrinario
E' sua forma organizada, inclui "urn 6pio" para as massas, eles tambem
Se baseiam em interpretar,;5es puramente formais, sem admitir, como de-
monstra ser 0 caso do paragrafo de Donald Young, que algumas reli-
gi5es particulares em estruturas sociais particulares, servem para ati-
var em vez de entorpecer a a~ das massas. E, J){)rtanto, na avaliar,;ao de

E novamente, resumindo urn resultado essencial do principal estu-
do comparativo da sociologia da religiao, Parsons observa que "talv8z
a mais surpreendente caracteristica da analise de Weber seja a demons-
trac;ao da medida em que precisamente as variac;5es dos va16res sancio-
nados socialmente e dos objetivos da vida secular, correspondem as va-
riac;5es da filosofia religiosa dominante das grandes civilizac;5es".46

Semelhantemente ao explorar 0 papel da religiao entre os subgrupos
raciais e etnicos dos E'stados Unidos, Donald Young observa com efei-
to a estreita correspondencia entre seus "valares e objetivos socialmente
sancionados na vida secular" e sua "filosofia religiosa dominante":

Uma fun~ao que uma religiao de minoria pode desempenhar e a de reconcilia~ao com um
.tatus inferior e suas conseqiiencias discriminat6rias. A prova do servi~o religioso desta
fun~ao pode ser encontrada entre t6das as minorias norte·americanas. Por outro lado, as
institui~6es religiosas tambem podem desenvolver-se de maneira tal a serem um incitamento
e apoio da revolta contra um status> inferior •• Assim, os indios cristianizados, tendo-se em
conta as exce~6es, manifestaram a tendencia de ser mais submissos do que os pagaos. Cultos
especiais tais como aqueles associados com 0 uso do peyote, a Igreja dos fndios "Tremedore5"
e a Dan~a dos Fa,ntasmas, as tres contendo elementos nativos e cristaos, foram tentativas
predestinadas ao ma16gro, no sentido de se desenvolverem modos de expressao religiosa adap·
tados a circunstiincias individuais e de grupos. 0 ultimo cUlto, com sua insistencia em
garantir um "millennium" de liberdadc em rela~ao ao homem branco, incitava a- revolta
violenta. 0 cristianismo do negro, embora encorajando bastante a critica a- ordem existente,
fomentou a aceita~iio das dificuldades presentes pelo conhecimento de melhores tempos n:l
vida depois desta. As numerosas variedades de cristiaonismo e 0 judalsmo, trazidos pelos
imigrantes do Mexico e da Europa, apesar de conte rem elementos nacionalistas comuns,
ta.mbem salicntavam recompensas posteriorcs em vez de a~iio imediata.47

Estas observac;5es diversas e esporadicas, com sua proveniencia
ideo16gica notavelmente variada, apresentam algumas semelhanc;as ba-
sicas. Primeiro, tadas elas estao relacionadas com as consequencias
de sistemas religiosos especificos quanto a sentimentos, definic;5es de si-
tuac;5es e ac;5es predominantes. As consequencias observadas com maior
frequencia, sac as de refarc;o de normas morais ja prevalecentes, d6cil
aceitac;ao dessas normas, adiamento das ambic;5es e recompensas (se a
doutrina religiosa assim 0 exige), e assim por diante. Contudo, como

45. Talcott Parsons, Essays in Sociological Theory, 61 [0 grifo e nosso1.
46. Ibid., 63.
47. Donald Young, American Minority Peoples, (Nova Iorque: Harper, 1937), 204 [0 grifc

e nosso1. Uma analise funcional da religiao dos negros nos Estados Unidos pode ser
encontrada na obra de George Eaton Simpson e J. Milton Yinger, Racial and Cultural
Minorities (Nova Iorque: Harper & Brothers, 1953), 522-530.



tais func;6es da religiao, e nao na l6gica da analise, que se separam os
funcionalistas e os marxistas. E sac as avaliagoes que permitem verter
o conte1.idoideol6gico nas garrafas do juncionalismo.48 As garrafas em si
mesmas sac estranhas a seus contelidos, e podem servir igualmente ca-
mo recipientes para urn ven>eno ideol6gico ou para urn nectar ideo·
l6gico.

48. ~ste tipo de quiproqu6 e talvez mais comum do que se costuma suspeitar. Muita~
vezes, 0 acordo fundamental na analise de uma situa~ao e totalmente obscurecido pelo
desacordo fundamental na avalla~ao dessa situa~ao. Em conseqiiencia, sup6e-se erronea-
mente que os adversarios diferem em seus processos de conhecimento e em suas desco·
bertas, ao passe que diferem apenas em suas escalas de valOres. Observemos, por
exemplo, 0 conhecido caso dos debates e controversias publicas entre Winston Churchi!l
e Harold Laski, que deixava muita gente supor - e Churchill era um dos qu~
supunham - que os dois politicos estavam em desacordo sobre a premissa essencial
de que a mudan~a social se efetua mais faciimente em tempo de guerra do que em
tempo de paz. Comparemos os seguintes extratos das obras dessas duas personalidades:

"A antiga estrutura de tempo de paz da
sociedade tinha side descartada e a vida
tinha atingido estranha intensidade devido
ao feiti~o da guerra. Sob esta misteriosa
influencia, homens e mulheres tin ham
side notoriamente exaltados em dire~ao da
morte, da dor e do trabalho. A unidade
e a camaradagem se tin ham tornado
possiveis entre indivlduos, classes e na·
~6es e se fortaleceram enquanto duraram
a pressao hostil e a eausa eomum. Mao
agora 0 feiti~o esta roto: tarde demai,
para alguns prop6sitos, cedo demais pars
outros e siIbitamente demais para todos!
Cada pais vitorioso v'oltou a seus niveis e
arranjos allteriores, mas bem depressa se
descobriu que essas organiza~6es estavam
estragadas, sua tram a enfraquecida e
desconjuntada, parecendo muito estreitao
e obsoletas".

"Ao passar 0 feiti90, passon tambem,
precis2.mente quando as novas dificul·
dades estavam em seu apogeu, grande
parte dos poderes de dire~ao e de con·
trole... Para as massas fieis, sobrecarre-
gadas de trabaiho, a vit6ria foi tao corn·
pleta que nao parecia necessario prorrogar'
o esfor~o ... Uma grande fadiga dominava
a a~ao coletiva. Embora todos os ele·
mentos subversivos procurassem colocar·se
em evidencia, 0 furor revolucionario, como
todas as demais formas de energia psi.

quica, se extinguira".

"A intensidade dos esfor~os suscitados
pelo perigo nacional excederam de muito

A orientac;ao funcional nao e evidentemente nova, nem limitada as
ciencias sociais. Efetivamente, ela surgiu relativamente tarde na ceua
sociol6gica, a julgar POl' seu usa externo e anterior, numa grande va.
riedade de outras disciplinas. 4g A orientac;ao central do funcionalisIno

expressa na pratica de interpretar dados mediante 0 estabelecimento

"A atmosfera de guerra permite, e meso
mo impoe, inovac6es e experiencias que

nao sac posslveis quando volta a paz.
A invasao da nossa rotina de vida nos
acostuma ao que William James chamav2
de costume vital de romper com os CDS·

tumes... Verno-nos de repente estimula·
dos a fazer esfor~os e ate sac.rificios que
nao sa.biamos que eramos capazes de fa·
zer. 0 perigo comum cria uma base para
urn novo companheirismo, cujo futuro
depende por completo de serem ou nao
seus alicerces provis6rios ou permanentes.
Se sao provis6rios, 0 final da guerra pa·
rece 0 retorno a todas as nossas diver-
gencias anteriores, dez vezes agravados
pelos graves problemas que aquela nos In.
gou". "Sustento, portanto, que as mudan~as
podem ser feitas pelo consenso geral num
periodo em que, como agora, as circuns·
tancias fazem recordar aos indivlduos
suas identidades e nao suas diferen~as".

M capacidades ordinarias de seres huma·
nos. Todas estavam engrenadas a uma
altura anormal. Uma ve. desaparecido 0

supremo incentivo, todo nlundo tomou
eonsciencia da intensidade do esforco.
Uma grande e geral distensiio e a deseida
aos niveis ordinarios da vida eram imi~
nentes. Nenhuma comunidade teria podido
continuar gastan do tamanha riqueza e
energia vital a semelhante velocidade.
Maior de todas foi a exaustao que se deu
nail fiieiras dos trabalhadores inteleetuais.
Tinham trabalhado sustentados pelo es·
timulo que agora ia desaparecer. 'Posso
tra.balhar ate cair' - isto era suficieme
enquanto troou 0 canh5.o e marcharam us
exercitos. Mas agora era a paz e, em
{Sda parte, tornou·se evidente 0 esgola·
mento nervoso e fisico, que antes nao fora
sentido ou fora desdenhado".

Us trt1chos da pril'!1eira coluna, que Jembram Gibbon sao, naturalmente, de Churchiil.
o Winston Churchill de entre as duas grandes guerras, que escrevia retrospectivamente sobre
as consequencias da primeira delas: The World Crisis, vol. 4, The Aftermath, (Londres:
Thornton Butterworth, 1928), 3D, 31, 33. As observa~6es da segunda coluna sac de' Harold
Laski, doutrinario do Partido Trabalhista Britanico, escritas durante a Segunda Guerra
Mundial, para dizer que a polltica do Sr. Churchill e "0 adiamento deliberado de qualquer
Cjuestao considerada 'controvertida' ate que obtenha a vlt6ria [e] isto significa ... que as re-
;a~6es de produ~ao vao ficar inalteradas ate que chegue a paz e que, em consequencia,
nenhum dos instrumentos para a mudan~a social em grande escala estara a disposi~ao. da
na~ao para fins sobre os quais toda, a gente esta de acordo." Revolution of Our Time,
(Nova Iorque: Wiking Press, 1943), 185, 187, 193, 227-8, 309. A menos que Churchill tenha
esquecido sua analise das consequencias da Primeira Guerra, e evidente que ele e Laski
conc'lrdavam no diagn6stieo de que uma altera~ao social importante e deliberadamente

e!etuada. era improvavel na era imediata do ap6s·guerra. 11: evidente que a diferen~a estav'l
na aprecia~ao da convenii'mcia de se instituirem mudan~as deliberadas. [Em nenhuma da~
duas colunas acima os grifos sac dos autores].

11: interess2,nte assinalar, de passagem, que a pr6pria expectativa em que coneordavam
Churchill e Laski - ou seja, de que 0 periodo de ap6s-guerra na Inglaterra seria urn
periodo de letargia e de indiferen~a das massas para a mudan~a institucional planejada -
nao foi inteiramente confirmada pelo curso real dos ll>Contecimentos. A Inglaterra, depoi3
da Segunda Grande Guerra, nao repudiou a ideia da. reforma planificada (muito pelo COli·
trario; como se sabe, 0 Partido Trabalhista foi eleito para 0 pOder e levou a efeito profunda
reforma social) - [a explica~ao entre parenteses e do tradutorJ.

49. A prevalencia geml de uma atitude funcionalista tem side assinalada diversas vezes.
Por exemplo: "0 fa to de se observar a mesma tendencia em todos os campos do

pensa.mento demonstra que agora existe uma tendencia geral para interpretar 0 mund:l

for~o impiie uma pausa no proeesso de
inova~iio. 11: natural que esse perlodo so·
brevenha com a ceSSa~a() das hostilidades.

Depois de viver certo tempo nas aItur&s,
a eonstitui~ao humana pareee exigir tran·
qiiilidade e repouso. Insistir, num perlodo
de pausa, para nos prepararmos para
nova e diflcii jornada e, sobretudo, para
um passe no escuro, seria pedir 0 im·
possivel. .. Quando terminarem as hostiii·
dades contra 0 na"ismo, os individuos
necessitarao, antes de mais nada, de uma
rotina de pensamentos e de eostumes que
nao imponha as suas mentes a penosa
adapta~ao a uma exeita~ao perturbadora"_

"Podemos iniciar agora essas mudanQas,
porque 0 ambiente esta preparado para
recebe-las. 11: muito duvilloso que possamos
faze·los, apoiados no consenso geral quan do
esse ambiente tiver deixado de existir.
11: tanto mais duvidoso porque 0 esfor~o
que a guerra requer provocara em multog,
sobretudo nos que cOl1cordararn com a
suspensao de priviiegios, uma eanseira,
uma ansia para voItar as vel has formas,
a qual sera dificii resistir".

"Em todas as revolu~6es, surge um pe·
rlodo de inercia em que a fadiga do es·



de suas conseqiH\ncias aplicadas a estruturas maiores nas quais elas es-
tavam comprometidas - tern side encontrada virtual mente em todas as
ciencias do homem - biologia ·e fisiologia, psicologia, economia e d1reito,
antropologia e sociologia.50 0 predominio do modo funcional de en-
carar as coisas, em si mesmo, nao e garantia de seu valor cientifico, mas
sugere que a experiencia cumulativa tern forgado essa orientac;ao sabre
os disciplinados observadores do homem como organismo biol6gico, co-
mo ator psico16gico, como membro da sociedade e como portador de
Gultura.

Imediatamente relevante e a possibilidade de que a experiencia an-
terior em outras disciplinas pode proporcionar modelos metodo16gicos

l1teis a- analise funcional aplicada a- sociologia. Contudo, aprender dos
canones do processo analitico em tais disciplinas freqiientemente mais
:rigorosas, nao significa adotar seus conceitos e tecnicas especificas, de
olhos fechados. Por exemplo, lucrar com a l6gica do processo empre-
gada de modo bem sucedido nas ciencias bio16gicas, nao e descambar na
aceitagao dt' analogias em grande parte irrelevantes e de homologias.
que por tanto tempo tem fascinado os devotos da sociologia organicis-
ta. Examinar a armagao metodol6gica das pesquisas biol6gicas nao e
adotar seus conceitos substanttVos.

A estrutura l6gica da experimentac;ao, por exemplo, nao difere em
fisica, quimica ou psicologia, embora as hip6teses substantivas, as fer-
ramentas tecnicas, os conceitos basicos e as dificuldades praticas pos-
sam diferir enormemente. Nem os substitutos aproximados da experi-
mentagao -- a observac;ao controlada, 0 estudo comparativo e 0 metoda
de "discenlir" - diferem em sua estrutura l6gica em antropologia, socia-
Jogia ou biologia.

Considerando ra-pidamente a l6gica do processo de Cannon na fisio-
logia, estamos, entao, procurando um modelo metodo16gico que possi-
velmente poderia ser adaptado para a sociologia, sem adotar as infor-
tunadas homologias de Cannon entre a estrutura dos organismos bio-
l6gicos e a da sociedade. 51 Seu processo apresenta-se como se segue.
Adotando a orientac;ao de Claude Bernard, Cannon primeiramente in-
dica que 0 organismo exige um estado relativamente constante e estavel.
Uma das tarefas do fisiologista, entao, e fornecer "uma exposigao con.
creta e pormenorizada dos modos de assegurar os estados duraveis". Ao
examinar as numerosas exposig6es "concretas e pormenorizadas", pro-
porcionadas por Cannon, encontramos que 0 modo geral de jormulag{io
e invariavel, nao importando qual 0 problema especifico que esteja a-
mao. Uma formulac;ao tipica e a seguinte: "A jim de que 0 sangue ...

em termos de interconexao de funcionamento e nao POl' unidades substanciais sern-
radas. Albert Einstein na, fisica, Claude Bernard na fisiologia, Alexis Carrel na biologia,
Frank Lloyd Wright na arquitetura, A. N. Whitehead na filosofia, W. Koehler nn. psico-
logia, Theodor Litt na sociologia, Hermann Heller na ciencia politica, B. Cardoso no
direito: esses hornens todos representam diferentes culturas, diferentes aspectos da vida
e do espfrito humanos, contudo, todos (olJesenfocam seus problemas com urn sentido de
'realidade' que visa, nao it substancia material, mas it intera~ao funciona.1 para a com-
preensao dos fenomenos", G. Niemeyer, Law Without Force, (Princeton University Press,
1941), 300. Esta variegada companhia sugere, uma vez mais, que 0 acordo sabre 0 ponto
de vista funcional nao implica necessariamente identidade de filosofia ou politlca.

50. A blbliografia que comenta a tendencia ao funelonalismo e quase tao numerosa e e
consideritvelmente mais extensa que as divers as blbllograflas clentfficas que representam
a tendencia. As limita~6es de espa~o e 0 inter@sse pela relevaneia imediata.. reduzem
o numero de tais referencias, que tern que ocupar aqui 0 lugar de uma revisao e
estudo extensos desses desenvolvimentos colaterais do pensamento cientffico.
No que se refere it biologia, uma fonte geral e agora clll.ssica, e a obra de J. H.

Woodger, }3iological Principles: A Critical Study (Nova Iorque: Harcourt Brace & Co.,
1929), especialmente 327 e segs. Como materiais correlativos, podem ser indicados, pelo
menos, os seguintes trabalhos: Bertalanffy, Modern Theories of Development, op. c.it.,
especialmente 1-46, 64 e segs., 179 e segs.; E. S. Russell, The Interpretation of DeTe-
lopment and Heredity: A Study in Biological Method (Oxford: Clarendon Press, 1930),
especialmente 166-280. Estudos a.nteriores serao encontrados em trabalhos menos ins-
trutlvos de W. E. Ritter, E. B. Wilson, E. Ungerer, J. Schaxel, J. von Uexkiill etc. Po-
dem ser consult ados proveitosamente os trabalhos de J. Needham, por exemplo:
"Thoughts on the problem of biological organization", em Scientia, agesto de 1932, 84-92.
No que concerne it fisiologia, devem ser levados em conta os trabalhos de C. S. Sherrin-
gton, The Integrative Action of the Nervous System, (New Haven, Yale University
Press, 1923); W. B. Cannon, Bodily Changes in Pain, Hunger, Fear and Rage, capitUlo
12 e The Wisdom of the Body, (Nova IOl'que: W. W. Norton, 1932), todos menos 0 in-
feliz epilogo sebre "homeostase social"; G. E. Coghill, Anatomy and the Problem of
Behavior, (Cambridge University Press, 1929); Joseph Barcroft, Features in the Archi·
tecture of Physiological Function, (Cambridge University Press, ~934).
No que se l'efere it pslcologia, sao oportunas virtualme11l;e todas as contribui~ees bit-
sicas 1\ psicologia din arnica. Seria nao a.penas corriqueiro, mas tambem exato, dizer
que as concep~6es freudianas sac carre gadas de funcionalismo, ja que os conceitos
principais se referem, invari1\velmente, a uma estrutura funciona1 (ou disfuncional).
Para uma dlferente ordem de conceitos, veja-se Harvey Carr, "Functionalism", em Carl
Murchison, redator, Psychologies of 1930 (Clark University Press, 1930); e um dentre
muitos outros artigos que tratam substancialmente deste conjunto de conceitos, veja-se
"Homeostasis as an explanatory principle in psychology", POl' J. M. Fletcher, em
Psychological Review, 1942, 49, 80-87. Uma elCposi~ao da aplica~ao da a.bordagem fun-
clonal da personalidade, encontra-se no capitUlo I de <Personality in Nature, Society and
Culture, POI' Clyde Kluckhohn e Henry A. Murray (Nova Iorque: A. A. Knopf, 1948).
3-32. Tern sido amplamente reconhecidos os importantes a.spectos sob as quais 0
grupo de Lewin abordou 0 funcionalismo.

No que diz l'espeito ao direito, veJa-se 0 trabalho critlco de Felix S. Cohen, lntitulado
"Transcendental nonsense and the functionai approach", Columbia Law Review, 1935,
XXXV, 609-849, e as numerosas cita~6es que contem.

Quanto it sociologia e antropologia, veja.-se a breve amostra de cita~6es ao longo de todo
este capitUlo. 0 volume editado pOI' Robert Redfield constltul uma ponte muito utH
s6bre 0 a.bismo que separa com excessiva freqiiencia as cienclas biol6gicas das ciencias
socials: "Levels of Integration in Biological and Social Systems", Biological Symposia,
1943, VIII. Importante esf6r~0 para expor a estrutura conceptual da analise funclonal,
encontra-se em: Talcott Parsons; '.rhe Social System, (Glencoe, Illinois: Free Press,
1951).

51. Como ja se tornou impHcito anteriormente, 0 epilogo de Cannon it sua obra Wisdom
of the Body, continua sendo urn exemplo insuperavel dos extremos infrutlferos a que
se ve arras tad a ate mesmo uma mentalidade excepcional, quando come~a a deduzir
analogias e homologias essenciais entre organismos biol6gicos e sistemas sociais. Veja-se,
por exemplo, a sua compara~;;'o entre a substancia intercelula,r fluida do corpo e 0"
canais, rios e estradas de terra que "carregam os produtos da mina e da fabrica, da
granja e do bosque". ~sge tipo de analogia, desenvoivido anteriormente em copiosos
volumes, POI' Rene Worms, Schaeffle, Vincent, Small and Spencer entre outros, nao
representa 0 valor distintivo dog trabalhos de Cannon para 0 soci610go.



sirva de meio circulante, preenchendo as vanas junr;oes de urn car:e-
cador comum de nutrientes e de dejetos ... , e preciso haver precauQoes
:;ara rete-lo, sempre que haja perigo de escapame~to". Ou, analisan-
IGO outra afirmaQao: "Se a vida da celula deve contmuar ... , 0 sangue ...
iieve circular com velocidade suficiente para entregar as celulas vivas 0

(necessario) suprimento de oxigenio".
Havendo estabelecido os requisitos do sistema organico, Cannon, en·

UtO, continua a descrever em pormenores os varios mecanismos que ope-
ram a fim de satisfazer esses requisitos (por exemplo, as complicadas al-
teraQoes que conduzem a coagulaQao, a contraQao local de vasos sangui-
neos ofendidos que dimlnuem a gravidade da hemorragia, a acelerada
formaQao de coagulos atraves da secreQao de adrenalina e sua aQao sa-
bre 0 figado etc.) Ou ainda, ele descreve os varios dispositivos bioqui-
rnicos que asseguram urn suprimento adequado de oxigenio ao organis-
mo normal e as mudanQas compensadoras que ocorrem quando alguns
de tais dispositivos nao funcionam de modo adequado.

Se a l6gica de tal abordagem e afirmada em seus termos mais ge-
rais torna-se evidente a seguinte seqi.iencia inter-relacionada de eta pas .
Ant~s de tudo, certos requisitos funcionais dos organismos sac definidos,
requisitos que devem ser satisfeitos se 0 organismo deve sobreviver ou
!uncionar com algum grau de eficiencia. Em segundo lugar, ha uma
descriQao concreta e pormenorizada dos dispositivos (estruturas e pro-
<cessos) atraves dos quais estes requisitos sac tipicamente satisfeitos em
casos "normais". Em terceiro lugar, se alguns dos mecanismos tipicos
para satisfazer tais requisitos sac destruidos ou funcionam adequadamen-
te 0 observador e sensibilizado em relaQao a necessidade de descobrir
m~canismos compensadores (se houver algum), que desempenhem a fun-
c;:aonecess2.ria. Em quarto lugar, e de modo implicito em todos aque-
les elementos anteriores, ha uma narrativa pormenorizada da estrutu-
ra para a qual os requisitos funcionais atuam assim como uma narrati-
\"a pormenorizada dos arranjos atraves dos quais a funQao e preenchida.

A 16gic3. da analise funcional e tao bem estabelecida nas ciencia3
biol6gicas que tais requisitos de uma analise adequada vem a ser preen-
chidos quase como fate normal. Assim nao se da com a sociologia.
Aqui, encontramos concepQoes extraordinariamente variadas do destine
.npropriado dos estudos sabre a analise funcional. Para alguns eles con-
:sistem especialmente (ou mesmo exclusivamente) no estabelecimento de
·jnter-relaQoes empiricas entre "partes" de urn sistema social; para outros,
'ele consiste em mostrar 0 "valor para a sociedade" de uma pratica pa-
uronizada socialmente, ou de uma organizaQao social; para outros ain-
'da, consiste em exposiQoes elaboradas das finalidades das organizac;:oes so-
·dais formais.

A medlda que se examina a variada formaQao das analises funcionais
na sociologia, torna-se evidente que os soci6logos, em contraste, digamos,
com .os fisi610gos, tipicamente nao trabalham com processos operacional-

mente inteligiveis, nao reunem sistematicamente os tipos de dados ne-
cessarios, r.ao empregam urn corpo comum de conceitos e nao utilizam.
os mesmos criterios de validez. Em outras palavras, encontramos na:.
fisiologia urn corpo de conceitos-padrao, de processos e de designios de
analise ao passe que na sociologia encontramos uma variada seleQao de'
conceitos, de processos e de 1esignios, dependendo, ao que pode parecer,
dos interesl'es e dos gostos do soci6logo tornado como individuo. Cer-
tamente, esta diferenc;:a entre as duas disciplinas tern algo aver - e tal-
vez bastantf' - com as diferengaiS nas caracteristicas dos dados exami-
nados pelo fisi6logo e pelo soci610go. As oportunidades relativamente
grandes dos trabalhos experimentais da fisiologia, - e esta afirmaQao
ja e muito banal, - sac dificilmente igualadas na sociologia. Porem,
isto explica muito pouco os dispositivos sistematicos dos processos e dos
conceitos num caso, e 0 carater disparatado, freqi.ientemente nao-coorde·
nado e nao raro defeituoso, dos processos e dos conceitos na sociologia
funcional.

Apreser.tamos urn paradigma dos conceitos e problemas centrais a
codificaQao da analise funcional na sociologia, como urn passe inicial e
admitido como tentativa nessa direQao. Logo se tornara evidente que os
principais r:omponentes de tal paradigma emergiram progressivamente
das pagina.s anteriores, a medida que fomos examinando criticamente os
vocabularios, os postulados, os c'Onceitos e as imputaQoes ideol6gicas que
agora sac encontrados neste campo de atividade. 0 paradigma os reune
de forma compacta, permitindo assim 0 exame simultaneo dos princi-
PillS requisitos da analise funcional e servindo como auxilio a autocorre-
c;:ao das interpretaQoes provis6rias, resultado este dificil de conseguir
quando estao esparsos e ocultos, pa.gina ap6s pagina de exposiQao dis-
cursi·•.a.52 0 paradigma apresenta 0 nucleo maciQo dos conceitos, dos
processos e das inferencias na analise funcional.

Acima de tudo, deve-se notar q1:e 0 paradigma nao representa urn
conjunto de categorias introduzido de n6vo, mas sim uma codijicar;ao da-
queles conceitos e problemas que tern side impostos a nossa atenQao pelo
l::xame critico da pesquisa atual e da teoria relativa a analise funcional .
(A referencia as secQoes anteriores deste capitulo mostrarao que 0 ter-
reno foi preparad.o para cada uma das categorias incluidas no paradigma).
1. 0 (s) item (s) a que sao imputadas as fun~iies

A escala total dos dados sociol6gicos pode ser submetida a analise funcional e em grande
parte isso tem sido feito. 0 requisito basico e que 0 objeto da analise representa um item
padronizado (isto e, conforme a uma norma e repetitivol, tais como os papeis sociais, 08

52. Para uma breve exposi~ao da finalidade dos paradigmas analiticos como liste, veja-sll
a nota s6bre paradigmas em outro trecho deste volume.



adroes culturais, as emo\;oes cultural mente padronizadas, as norm as SOCiMS,a organiza~ao
~e grupos, a estrutura social, os dispositivos para contr61e social etc.

INTERROGAQAO BASICA: Que deve entrar no protocolo da observa\;ao do item dado
pa.ra ser acesslvel a analise funcional sistematica?
2. Conceitos de disposi\;iies subjetivas (motivos, prop6sitos)

A qualquer momento, a analise funcional invariavelmente admite ou opera expllcita-
mente com alguma concep\;ao da motiva\;ao dos individuos incluidos num sistema social.
Conforme a discussao anterior demonstrou, tais conceitos de disposi\;ao subjetiva sao
freqiiente e err6neamente fun didos com os conceitos relacionados, porem diferentes, de con-
seqiiemcias objetivas de atitudes, crenQas e comportamento.

INTERROGAQAO BASICA: Em que tipos de analise e suficiente tomar motiva\;oes obser-
vadas, como dados, e em quais sao eles corretamente considerados como problematicoij,
como derivaveis de outros dados?
3. Conceito de conseqiiencias objetivas (fun~iies, disfun\;iies)

Temos observado dois tipos predominantes de confusao que envolvem as varias concep\;oe~
correntes de "fun\;ao":

(1) A tend(ncia a limitar observa\;oes sociol6gic2>Sas contribui\;oes positivas de urn item
sociol6gico para 0 sistema cultural ou social em que esteja implicado; e

(2) A tendemcia a confundir a categoria sUbjetiva de motivo com lh categoria objeti\'a
de f'ln\;ao.

Para eliminar essas confusoes, sao necessarias distin\;oes conceptuais apropriadas.
o prtmeiro problema exige urn conceito de conseqiiencias multiplas e um saldo liquldo

de um agregado de conseqiiencias.
Fun\;iies san aquelas conseqiiencia,s observadas que propiciam a adapta\;ao ou ajusta-

mento de urn dado sistema e disfun\;iies san aquelas conseqiiencias observadas que diminuem
a adapta\;ao ou 0 ajustamento do sistema. Ha tamMm a possibilidade empiric a de cons('-
qiiencias nao·funcionais as quais san simplesmente irrelevantes ao sistema em considera\;ao.

Em qualquer situa\;ao dada, urn item pode ter conseqiiencias tanto funcionais como dis-
funcionais, originando 0 dificil e importante problema de desenvolver canones para avaliar
o saldo l1quido do agregado de conseqiiencias. (E claro que isto e muito import ante no uso
da analise funcional para guiar a forma\;ao e a execu\;ao do plano).

o segundo problema (originado da facil confusad dos motivos e das fun\;oes) exige que
introduzamos uma distin\;ao conceptual entre os casos em que 0 alvo em vista, sUbjetlvo,
coincida com a conseqiiencia objetiva, e os casos em que ambos divirjam.

As fun\;iies manifestas san aquelas conseqiiencias objetivas que contribuem para 0 ajusta-
;nento ou adaptlh\;aO do sistema, que sao intencionadas e reconhecidas pelos participantes
do sistema.

As fun~iies latentes, correlativamente, san aquelas que nao constam das inten\;oes, nem
sao reconhecidas.·

INTERROGAQAO BASICA: Quais san os efeitos da transforma\;ao de uma fun\;ao pre.
viamente latente numa fun\;aO manifesta (0 que inclui 0 problema do conhecimento do COIr'·
portamento humano e OS problemas da "manipula\;ao" do comportamento humano)?
4. Conceitos da unidade servida pela fun\;ao

Temos observado as dificuldades acarretadas pela limita~ao da analise as fun\;oes exer-
(,[das para a "sociedade", uma vez que certos itens podem ser funcionais para 2Jguns indi-
viduos e subgrupos e disfuncionais para outros. Portanto, e necessario considerar uma
amplitude de unidades para as quais tenha conseqii~ncias designa,das: individuos em posi\;oes
sociais diferentes, subgrupos, 0 sistema social geral, e os sistemas de cultura. (TerminoJo-
gicamente isto afeta os conceitos de fun\;aO psicol6gica, de fun\;ao do grupo, de fUllQoes
sociais, de funQao cultural etc.).

5. Conceitos de ex,gencias funcionais (necessidadcs, pre-requisitos)
Implantada em cada analise funcional, existe alguma concep\;ao, tacita OU expressa,

dos requisitos funcionais do sistema em observa\;ao. Conforme foi a.notado em outro lugar53
isto permanece como urn dos conceitos mais nebulosos e empiricamente mais sujeitos a
debate, na teorta funcional. Conforme e utilizado pelos soci610gos, 0 conceito de requisito
funcional tende a ser tautol6gico, ou ex post facto; ten de a ser limitado as condi\;oes de
"sobrevivencia" de urn dado sistema; tende, como no trabalho de Malinowski, a incluir as
"necessidades" bio16gicas, assim como as sociais.

Isto envolve 0 dificil problema de estabelecer tipos de requisitos funcionais (universais
versus espec!ficos); e determinar processos para, validar as suposi\;oes de tais requisitos etc.

INTERROGAQAO BASICA: Que e necessario para estabelecer a validade de variaveis
como "requisito funcional" em situa\;oes em que seja impraticavel a experimenta\;ao rigorosa?
6. Conceitos dos mecanismos atraves dos quais Be reaIizam as fun~iies

A analise funcional na sociologia, como em outras disciplinas tais como a fislologia e a
psicologia, exige uma exposi\;ao "concreta e detalhada" do mecanismo com 0 qual opera a
fim de realizar uma fun~ao deliberada. Isto se refere a mecanismos sociais, e nao a psico·
16gicos (por exemplo, a divisao de papeis, 0 isolamento de exigencias institucionais, a orde.
na~ao hienirquica de va16res, a divisao social do, trabalho, os atos rituais e cerimoniais etc.)

INTERROGAQAO BASICA: Qual e 0 balan\;o presentemente disponivel de mecanismos
sociais correspondentes, por exemplo, ao grande balan~o dos mecanismos psicol6gicos? Quais
os problemas metodol6gicos que estao implicitos na percep\;ao do funcionamento de tais
mecanismos sociais?
7. Conceitos de alternativas funcionais (equivalentes ou substitutos funcionais)

Como temos visto, desde que abandonamos a Suposi\;ao gratuita da indispensabilidade
funcional de estruturas sociais particulares, necessitamos imediatamente de algum conceito
daw>alternatlvas funcionais, equivalentes ou substitutos. Isto focaliza a aten\;ao s6bre a
amplitude de varia~ao possivel no que diz respeito aos itens que, no caso em exame, possam
servir a urn requisito funcional. Isto descongela. a identidade do existente e do inevitavel.

INTERROGAQAO BASICA: Desde que a prova cientlfica da equivalencia de uma ale-
gada alternativa funcional exige idealmente uma experimenta\;ao rigorosa, e desde que isto
nao e freqiientemente praticavel em .situa\;oes sociol6gicas de larga escala, quais sao os
processos de investiga\;ao que se aproximam mais de perto da 16gica da experimenta\;ao?
8. Conceitos de contexto estrutural (ou de coer~lio estrutural)

A margem de varia\;ao nos itens que podem preencher designadag, funQoes numa estru-
tura social nao e ilimitada (e isto tern >ldo observado repetidamente em nosso estudo pre·
cedente). A interdependencia dos elementos de uma estrutura social limit a as possibilI-
dades efetivas de mudan\;a ou as alternativa~ funcionais. 0 conceito de coer\;ao estruturnl
corresponde, na area da estrutura social, ao "principio de possibilidades limitadas" dp
Goldenweiser, numa esfera mais ampla. 0 nao reconhecimento da relevancia da inter·
dependencia e das restri\;oes estruturais concomitantes, conduz ao pens amen to ut6pico em
que se admite tacitamente que certos elementos de urn sistema social podem ser eliminados
sem afetar 0 resto daquele sistema. Esta considera\;ao e reconhecida. tanto pelos cientistas so-
ciais marxistas (por exemplo, Karl Marx) como pelos nao-marxistas (por exemplo,
Malinowski) .54

(2) as que san disfuncionais para urn sistema deliberado e compreendem as disfun\;oeS
latentes; e

(3) as que san alheias ao sistema, que nao afetam nem funclonal nem disfuncionalmente, au
seja, a classe de conseqiiencias afuncionais que, do ponto de vista pragmMico, carecem
de importancia.
Para uma exposi\;ao preliminar, veja-se R. K. Merton, "The unanticipated consequences

of purposive social action", Amertcan Sociological Review, 1936, 1, 894-904; para a tabu-
laQao destes tipos de conseqiiencias, ver Goode, Religion Among the Primitives, 32-33.

53. R. K. Merton, "Discussion of Parsons' 'Position of sociological theory' ", Americau
Sociological Review, 1949, 13, 164-168.

54 Palavras de Marx anteriormente citadas documentam esta afirma\;ao, mas san apenas
alguns dos muitos trechos em que Marx sublinha a importancia de se levar em consi·
dera\;lio 0 contexto estruturaJ. Em A Contribution to the Critique of Political Economy

• As rela\;oes entre as "conseqiiencias imprevistas" da a\;ao, e as "fun\;oes latentes", podem
ser claramente definidas, uma vez que estao implicitas na sec\;ao precedente no para-
digma. As conseqii(mcias nao procuradas da a\;ao sao de tres tipos:

(1) as que san funcionais para urn sistema deliberado e compreendem as fun~oes latentes;



INTERROGAQAO BASICA: Por que modo de coergao um dado contexto estrutural limita
a amplitude de variagao dos itens que podem efetivamente satisfazer as exi!lli'ncias funcionais?
Em que condigoes ainda por determinar, encontramos uma area de indiferenga, na qual qual·
que I' alternativa tirada de grande mimero destas, pode preencher a fungao?
9. Conceitos de dimimica e de mudanga

Temos observado que os analistas funcionais tendem a focalizar a estatica da estrutura
social e a negligenciar 0 estudo da mud:onga estrutura!.

Esta enfase sobre a estatica, contudo, nao e inerente a teoria da analise funciona!.
Mais que isto, e uma enfase z,ctventicia que deriva da preocupagao dos primitivos funcionalistas
antropol6gicos, de contrapor·se a tendencias anteriores de escrever hist6rias conjecturais a
respeito de sociedades iletradas. Esta pratica, liti! no tempo em que a princlpio foi
Introduzida na antropologia, persistiu com desvantagens no trabalho de alguns soci610gos
funcionais.

o conceito de disfungao, que implica no conceito de tensao, esf6rgo e oposigao no nive]
estrutural, propicia uma aproximagao analitica 300estudo da dinamica e da mudanga. Com3
se observam a,s disfungoes contidas dentro de uma estrutura particular de modo a nao pro·
duzir instabilidade? A acumulagao de esforgos e tensoes produO')pressao que favorece a mu·
danga, em diregoes tais que provavelmente conduzem a respectiva ,.edugao?

INTERROGAQAO BASICA: A preocupagao dominante entre os analistas funciona;s,
com 0 conceito de equilibrio social, distrai a atengao dos fenomenos de desequilibrio social?
Quais os processos disponiveis que permitirao ao soci610go, pelo modo mais adequado, mediI
a acumulagao de tensoes e esforgos num sistema social? Em que extensao 0 conhecimento
do contexto estrutural permite ao soci610go antecip:or as diregoes mais provaveis da mudanQa
social?
10. Problemas de validagao da an6lise funcional

No desenvolvimento do paradigm a, chamou-se a atengao repetidamente para os pont os
especificos em que devem ser valida.dos suposigoes, atribuigoes e observagoes.55 Isto requer,
sobretudo, uma formulagao rigorosa dos processo~ sociol6gicos de analise que mais se apro.
ximam da logica da experimentagao. Requer uma revisao sistematica das possibilidades e
limitagoes da analise comparada (cultural e de grupo).

INTERROGAQAO BASICA: Ate que ponto este. !imitada a analise funcional pela dificl1J-

dade de localizar modelos adequados de sistemas sociais, que podem submeter-se a um estudo
comparado (semi-experimenta))? 56

11. Problemas das implicagocs ideologicas da analise funcional
Numa secgao anterior foi salientado que a analise funcional nao tem compromisso in.

trinseco com qualquer posigao ideol6gica. Isto nao contradiz 0 fate de que quaisquer analise~
funcionais particulares e hip6teses particulares formuladas por funcionalistas podem ter um
papel ideol6gico identificave!. Entao, isto se torna urn problema especifico para a socio-
logia do conhecimento: em que medida a, posigao social do soci610go funcional (por exem.
plo, em relagao a um "cliente" particular que haja autorizaao determinada (pesquisa) eVOca
determinada formulagao de um problema, em vez de outra, afeta suas suposigoes e con-
ceitos e limita a amplitude das inferencias derivadas dos seus dados?

INTERROGAQAO BASICA: Como se pode descobrir 0 colorido ideol6gico de uma ana-
lise funcional, e em que gra-u uma ideologia particular deriva dos supostos basicos adotados
pelo soci610go? A incid(·ncia de tais assuntos este. relacionada com 0 sta-tus e 0 papel do
sociologo como pesquisador?

Antes de passar a urn estudo mais intensivo de algumas partes deste
paradigma, sejamos claros acerca dos usos a que se sup6em ser possivel
aplicar 0 paradigma. AfinaI, as taxonomias dos conceitos podem ser
indefinidamcnte multiplicadas, sem fazer progredir materialmente as ta-
refas da analise sociol6gica. Quais, entao, sac as finalidades do paradig-
ma e como podera ele ser usado?

(que apareceu em 1859 e foi publicada de novo em Selected Works de Karl Marx,
op. cit., I, 354-71), ele observa por exemplo: "Jamais desaparece uma ordem social antes
que todas as forgas produtivas que encerra se tenham desenvolvido; e jamais aparecem
relagoes mais elevadas de produgao antes que as condiQ6es materiais de sua existenc;a
ten ham amadurecido no seio da velha sociedade. Portanto, a humanidade so estabelece
para si as tarefas que pode realizar, pois, otservando 0 assunto mais cuidadosamente,
verificaremos sempre que a tarefa somente nasce quando as condig6es materiais nec~s-
sarias para sua solugao existem, ou estao, pelo menos, em processo de formagao"
(p. 357). Talvez a mais conhecida das suas numerosas referencias sobre a influ~ncia
coercitiva de uma determinada estrutura social se encontre no segundo paragrafo de
o Dezoito Brumario de Luis Napoleao: "0 homem faz a sua hist6ria, mas nao a faz
com circunstancias escolhidas por ele, mas com as que encontra ao alcance da sua mao".
(Trecho extraldo da parafrase do original, publicada em Selected Works de Marx, II,
315). Pelo que se' ve, A. D. Lindsay e 0 mais profundo dos comentaristas que assina-
laram as aplicag6es te6ricas de afirmag6es como essas. Veja-se seu oplisculo Karl
Marx's Capital: An Introductory Essay (Oxford University Press, 1931), especialmente
as pags. 27-52.

Para outra linguagem com contelido ideol6gico totaImente diferente mas com inpllca-
g6es teoricas essencialmente analogas, veja-se B. Malinowski: "Dada uma necessidade
cultural definida, os meios de satisfaze-Ia sac poucos em nlimero e, portanto, 0 disposi-
tivo cultural que entra em vigor como resposta a necessidade esta determinado dentro
de estreitos limites". "Culture", Encyclopedia of the Social Sciences, op. cit., 626.

55. Deste ponto, e evidente que estamos considerando a analise funcional como um me.
todo para a interpreta~ao d9 dados sociologicos. Isto nao significa negar 0 pa.pel im·
portante da, orientagao funcionaI para sensibilizar 0 ~('~i6logo para a coleta de tipos
de dados que, de outro modD, poderiam ser esquecidos. Talvez seja desnecessario

A primeira e mais importante finalidade e fornecer urn guia codi-
iicado e provis6rio as analises funcionais adequadas e frutiferas. Este
objetivo evidentemente significa que 0 paradigma contem 0 conjunto mi-
nimo de conceitos, com os quais 0 soci6logo necessita trabalhar a fim de
levar ao fim uma analise funcional adequada e, como corolario, que el~
possa ser usado aqui e agora, como urn guia para 0 estudo critico das anali-
ses existentes. Prop6e-se que ele seja, assim, urn guia demasiado com-
pacto e conriso na formulagao de pesquisas de analises funcionais e uma
ajuda em Jocalizar as contribuig6es distintas e as deficiencias de pesqui-
sas anteriores. As limitag6es de espago nos permitirao aplicar somente
partes limitadas do paradigma a uma avaliagao critica de uma lista se-
lecionada de assuntos.

repetlr 0 axiom a de que os conceitos de um indiV'iduo determinam a incIusao ou a
exclusao de dados e que, apesar da etimologia da palavra" os dados nao sac "dados" ma.s
"arbitrados" com a inevitavel ajuda de conceitos. No processo de elocubrar uma inter-
pretagao funcional, 0 analista soci610!(0 considera invariavelmente necessario obter
dados diferentes dos inicialmente imaginados. A interpretagao e a coleta de dado'
estao, portanto, inextricavelmente entretecidas com 0 conjunto de conceitos e de propo-
sig6es relativos a ""stes conceitos. Essas observag6es sao estudadas com mais vagar no
Capitulo II.

56. Social Structure, de George P. Murdock (Nova, Iorque: Macmillan, 1949), demonstra qUe
procedimentos como os que impIica 0 exame minucioso da cultura sao muito promissore,
para 0 estudo de certos problemas metodologicos de analise funcional. Vejam-se
tambem os processos de analise funcional em Marriage, Authority, and Final (lauses,
por George C. Homans e David M. Schneider (Glencoe: The Free Press, 1955).



Em segundo lugar, 0 paradigma se prop6e a conduzir diretamente
aos postulados e suposig6es (freqtientemente tacitos) que se acham no
substrato da analise funcional. Como temos assinalado anteriormente
algumas dessas suposig6es sac de fundamental importancia, outras sac
insignificantes e dispensaveis e outras mais sac dubias e ate mesmo en-
§ranosas.

Em teneiro lugar, 0 paradigma procura sensibilizar 0 sociologo nao
samente em relagao as correlag6es estreitamente cientfficas de varios ti-
pos de analise funcional, como tambem a suas correlag6es politicas e al-
gumas vezes ideologicas. as pontos em que uma analise funcional pres-
sup6e urn angulo politico implicito e os pontos em que ela se relaciona
com a "engenharia social", sac quest6es que encontram lugar integral no
paradigma.

Fica abviamente alem dos limites deste Capitulo explorar em detalh~
os grandes e amplos problemas incluldos no paradigma. Isto pode aguar-
aar uma exposigao mais completa Dum volume devotado a tal finalida-
de. Portanto, limitaremos 0 restante de nossa presente dissertagao a apli-
cag6es breves apenas das primeiras partes do paradigma, a urn numerC'
de casos rigorosamente limitados, da analise funcional na sociologia.
E, de tempos em tempos, estes poucos casos serao usados como ponto
de partida para a discussao de problemas especiais que sac apenas ilustra-
dos de modo imperfeito, pelos casos em questao.

e confinada a urn relato d'J conjuro ou da formula, do rito e dos execu-
tantes. Inclui a exposigao sistematica das pessoas que participam e dos
espectadores, dos tipos e indices de interal;ao entre os executantes e a
audiencia, de mudangas nestes modelos de interagao, no decurso do ceri-
monial. Assim, a descrigao das cerimonias de chuva dos Hopi, por exem-
plo, * envolve mais do que as ag6es aparentemente orientadas em di-
regao a intervengao dos deuses nos fenomenos meteorologicos. Indui
urn relatorio das pessoas que sac envolvidas de varias maneiras no pa-
drao de comportamento. A descrigao dos participantes (e espectado-
res) e apresentada em termos estruturais, isto e, em termos de colocagao
de tais pef>soas em seus lugares interligados de situagao social.

Breves citac;6es ilustrarao 0 modo pelo qual as analises funcionais
comegam com a inclusao sistematica (e, preferlvelmente, com esquemas)
etas situagoes sociais e intel·-relag6es sociais dos que entrem no comporta-
mento que 5e examina.

Ccrimonia Chiricahua, da puberdade, para meninas: a familia domestica, ampliada,
(pais e parentes capazes de auxiliar do ponto de vista financeiro) suportam a despesa
dessa cerim6nia de quatro dias. Os pais escolhem 0 tempo e 0 lugar da cerimonia.
"Todos os membros do acampamento da mii~a comparecem, bem como quase todos os memo
bros do grupo local. Um regular numero de visit antes de outros grupos locais e alguns via·
jantes de bandos de fora, saD vistos: seu numero aumenta It proporgao que 0 dia avanga".
o !idcr do grupo local ao qual pertence a famll.ia da mog20, fala, dando as boas-vindas a
todos os visitantes. Resumindo, este relato chama a atengao de modo explicito para as

segulntes situa,lies socials e grupos envolvldos por varias form as na cerlmonia: a mOga;
seus pals e a famllia mais pr6xima; 0 grupo local, especialmente atraves de seu chefe; 0

banda representado pelos grupos locais externos, e a "tribo representada pelos membros de
outros bandos". 57

A prirneira vista, pode parecer que a crua descrigao do item a ser
analisado funcionalmente, acarreta poucos problemas, se e que surge
algum. Presumivelmente, deve-se descrever 0 item "de modo tao comple-
to e exato" quanto possivel. No entanto, depois de pensar mais, fica
evidente que esta maxima nao fornece quase nenhuma orientagao para
~ observador. Considere-se a situagao embaragosa de um neofito fun-
clonalmente orientado, armado samente com esta maxima, como se fOs-
se urn auxilio destin ado a responder a pergunta: a que e que YOU obser-
var, 0 que e que YOU incorporar as mlnhas anotag6es de campo e 0 que
poderei omitir sem prejuizo?

Sem admitir que 5e possa dar agora uma resposta detalhada e circuns-
tancial ao trabalhador do campo, nao obstante, poderemos observar que
a pergunta em si mesmo e legitima e que se desenvolveram parcialmen-
te respostas implicitas. A fim de provocar estas respostas implicitas, a
fim de codifica-Ias, e necessario abordar os casos de analise funcional
com a interrogagao: Que especie de dados foram consistentemente inclui·
aos, nao importa qual seja 0 item submetido a analise, e porque este~
dados foram incluidos, ao inves de outros?

Logo <;p torna claro que a orientac;ao do funcionalista determina gran-
demente 0 que e que se inclui na descrigao do item a ser interpret ado .
Assim, a descric;ao de um espetaculo de magia ou de uma cerimonia nao

Tal como veremos no momenta oportuno, embora seja pertinente de-
finir agora, a descrigiio crua da cerimonia em termos da posigao social e
das filiag6es dos grupos de pessoas envolvidas de varias formas, fornece
uma pista principal que lev!;l,as fungoes desempenhadas por este cerimo-
nial. Numa palavra, sugerimos que a descrigao estrutural dos participan-
tes na atividade em analise, proporciona hipoteses para interpretag6es
func-ionais subseqtientes.

Outro E'xemplo indicani novamente a natureza de tais descrig6es em
termos de papel, situagao social, filiagao no grupo e as inter-relac;6es en-
tre estes fatOres.

Rea~iies estandardizadas ao 'mirriri' (ouvir obscenidades dirigidas a propria irma) entre
os Murngin da Australia. A reagao padronizada deve ser descrita de modo bastante resu-
mido: quando um marido amaldigoa sua esposa. na presenga do irmao dela, 0 irmao se langa
ao comportamento aparentemente an6malo de atirar dardos It esp6sa (nao contra 0 marldo)

HOPI. Uma das tribos Shoshones dos indios da na~ao Pueblo, tambem conhecida por
Moqui. Sao agricultores industriosos, trabalham com tlnturaria e tecela,gem, criam
gado, e sao conhecidos por sua complexa organizagao de clas e cerim6nias religlosas.
(N. do T.)

57. Morris E. Opler, "An outline of Chiricahua Apache social organization", em Social
Anthropology of North American Tribes, ed. por Fred Eggan (Chicago: University of
Chicago Press, 1937), 173-239, especialmenta ..., pa~s. 226-:l3O [0 gTifo & nosso J.



e as suas irmas. A descriQao de tal padrao inclui descri<;6es da situaQao social dos partie;-
pantes. A. )fma. sao membros do cia do irmao; 0 marido provem de outro cia_

Observe-se ainda que os participantes sao localizados dentro de estruturas sociais e 66sa
10calizaQao e basica a analise funcional subseqiiente de tal comportamento.58

traido das muitas anaJises funcionais de Veblen, serve para ilustrar a
tese geral:

Uma vez que estes casos sac extraidos de sociedades agrafas, poder-
-se-ia admiti.r que estes requisitos de descriQao f6ssem peculiares a met-
teriais agrafos_ Contudo, tomando-se outros casos de analises funcio-
nais de padrao encontrados na sociedade ocidental moderna, podemos
identificar este mesmo requisito, assim como oferecer guias adicionais
aos "dados descritivos necessarios".

o padrao cultural do consumo ostensivo: 0 consumo ostensivo de artigos relativamente
dispendiosos "significa" (simboliza) a posse de suficiente riqueza. para "permitir-se" tais des-
pesas. Por sua vez, a riqueza e honorifica. As pessoas que se lanQam ao consumo por
ostentaQao nao s6 obtem prazer com 0 consumo direto, como tambem do elevado
status social refletido nas atitudes e opini6es dos outros que as observam. jtste padrao, e
notado especialmente entre a classe folgada, isto e, aqueles que podem e em grande parte se
abstem do trabalho produtivo [esta. e a situaQao social ou pepel componente da descriQaol
Contudo, este consumo se difunde a outras camadas que procurarn emular 0 padriio e que
do mesmo modo experimentam orgulho em despesas "de desperdicio". Finalmente, 0 con-
sumo em termos ostensivos tende a eliminar outros criterios de consumo (por exemplo, C
gasto "eficiente" de fundos). [Esta e uma referencia expllcita aos modos alternativos de con·
sumo obscurecidos da vista pela enfase cultural do pa.drao que est a sendo examinado ].60

Como bem se sabe, Veblen continua a imputar uma variedade de fun-
goes ao padrao de consumo ostensivo - funQoes de engrandecimento e
validaQao do status social, de "boa reputa.Qao", de exibigao de farQa pe-
mniaria (pag. 96). Estas conseqiiencias, compartilhadas pelos particI-
pantes da atividade padronizada sac produtoras de satisfaQ9.o, e justifi-
earn a explicaQao da continmlQao do padrao. As pistas das juncoes impu-
tadas silo jornecidas quase totalmente pela rdescricilo do pr6prio padrilo,
o que inclui referencias explicitas (1) ao status social daqueles que exi-
bem diferencialmente ,0 padrao, (2) alternativas conhecidas ao padrao de
consumir em termos de exibiQao e "desperdicio", ao inves de fruiQao pri-
\"ada e "intrinseca" do item de consumo; e (3) os diversos significad03
culturalmente circunscritos ao comportamento de consumo de ostenta-
<;ao pelos participantes e observadores do padrao.

Estes tres componentes da descriQao do especime a ser analisado nao
provocam de maneira alguma a exaustao do tema. Urn protocolo des-
critivo completo, adequado a analise funcional subseqiiente, inevitavel-
mente se espalhara por uma gama de conseqiiencias psico16gicas ime-
diatas e sociais, do comportamento em ,exame. Porem, essas correlaQoes,
podem ser examinadas com mais proveito em conexao com os conceitos
de funQao. Aqui torna-se unicamente necessario repetir que a descriQao
do item nao segue de acardo com a incrinaQao ou a intuiQao, mas deve
incluir no minima essas tres caracteristicas do item, se e que 0 protoco-
10 descritivo do item em exame deva apresentar valor 6timo para a ana-
lise funcional. Embora reste muito a ser aprendido com relaQao aos de-
sideratos da fase descritiva da analise total, esta breve apresentaQao de
modelos para urn conteudo descritivo pode servir para indicar que os pro-
cedimentos da analise funcional podem ser codificados com 0 resultado
final de que 0 trabalhador socio16gico de campo tera urn mapa que guiara
a observaQao.

Outro caso ilustrara mais urn desiderata para a descriQao do item a
ser analisado.

o "complexo do arnor rOIlHlntico" na sociedade american a : embora t6das as sociedadcs
reconheQam "ocasionais ligaQ6es emocionais violentas", a sociedade norte-americana contern.
poranea esta entre as poucas sociedades que valorizam as ligaQ6es romanticas, e pelo menos
na crenQa popular, tomam-nas como a base para a escolha de urn conjuge para casamento.
Este padrao caracteristico de escolha diminui ou elimin2, a escolha do conjuge pelos pais 01.1
pelo grupo de parentesco mais amplo. 59

Observe-se que a enfase sabre urn padrao de escolha de c6njuge exclui
padroes de escolha alternativos, cuja ocorrencia e conhecida em outras
partes.

Este caso sugere urn segundo desiderato para urn tipo de dados a se-
rem incluicos no relato do item submetido a analise funcional. Ao des-
crever 0 padrao caracteristico (modal) de manejar urn problema estan.
Clardizado (escolha do c6njuge), 0 observador, sempre que seja possivel
indica as principais alternativas assim excluidas. Como veremos, iS50
propicia indicaQoes diretas ao contexto estrutural do padrao e mediante
a sugestao de materiais comparativos adequados, aponta na direQao da
validaQao rla analise funcional.

Urn terceiro elemento constitutivo da descriQao do item problemati-
co, preparat6rio a analise funcional real - por assim dizer, urn requisi-
t~ ~dicional a preparaQao do especime para analise - e incluir os "sig-
mflCados" (ou significac;;ao rognitiva e afetiva) da atividade au padrao, 'para as membros do grupo. De fato, como se tornara evidente, urn re-
lato total circunstanciado d'ts significaQoes ligadas ao item muito contri-
bui a sugerir as linhas apropriadas de analise funcional. Urn caso ex-

58. W. L. Warner, A Black Civilization - A Social Study of an Australian Tribe (,Nova
Iorque: Harper & Brothers, 1937), 112-113.

59, Sobre diferentes atitudes em relaQao it analise funcional do "complexo de amor roman.
tico", ver R2Jph Linton, Study of Man, (Nova rorque: D. Appleton-Century Co..
1936),. 174-5; T. Parsons, "Age !lnd sex in the social structure of the United States",
Amencan Sociological Review, outubro de 1942, 7, 604·616,especialmente as pags. 614-15:
T. Parsons, "The kinship system of the contemporary United States", American An.
thropologist, 1943, 45, 22·38, especialmente as pags. 31·32, 36-37, ambos esses trabalhos
reproduzidos em seus Essays in Sociological Theory, op. cit.; T. Parsons, "The social
structure of the family", em The Family: Its Function and Destiny, ed. por Ruth N.
Anshen (Nova Iorque: Harper, 1949), 173-201;R. K. Merton, "Intermarriage and the social
~tructure'~' Psychiatry, 1941, 4, 361-74, especialmente as pags. 367·8; e Isidor Thorn~r.
SOCIOlogIcalaspects of affectional frustration", Psychiatry, 1943, 6, 157-173,especialmente

as pags. 16!>-72. 60. Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class, (Nova rorque: Vanguard PrQss,
1928), especialmente nos capdtulos 2-4.



Tabu da exogamia: Quanto maior a solidariedade do grupo, tanto mais marcado sera
o sentimento contrario ao casamento com pessoa fora do grupo. "Nao faz nenhuma diferenca
qual sej a g, causa do desejo que favoreca a solidariedade do grupo ... " a casamento fora
dele significa OU perder um membro do grupo a favor de outro grupo ou a inclusao no pr6prio
grupo, de pessoas que nao tenham sido completamente socializadas nos val6res, sentimento~
e pr:Hicas do grupo em que ingress am .61

Isto sugere urn quarto tipo de dados a serem inc1uidos na descri<;ao
do especime social ou cultural, antecipada a analise funcional. Inevita-
velmente, os participantes da pratica que esta sendo examinada tern
aiguma lista de motivos para manifestarem sua conformidade, ou para
a respectiva dissidencia. 0 relato descritivo devera, tanto quanta possi·
v'3l. incluir uma relar;ao destas motivar;6es, porem tais motivos nao devem
ser conjundidos como temos vis to, com (a) a padrao objetivo ,do comport a-
mento, ou (b) com as junr;6es sociais daquele padrao. A inclusao dos mo-
tivos no rela.to descritivo ajuda a explicar as fun<;6es psicol6gicas servidas
pelo padrao e freqiientemente verifica-se ser sugestiva quanto as fun<;6es
sociais.

Ate aqui, temos considerado itens que saD praticas au cren<;as clara-
mente padronizadas, padr6es esses reconhecidos como tais pelos participan-
tes da sociedade. Assim, os membros da sociedade dada podem, em varios
graus, descrever os contornos da cerim6nia de puberdade dos Chiricahuas,
o tipo de "mirriri" dos Murngin, a preocupa<;ao com 0 con5umo ostensivo e
os tabus da exogamia, a escolha dos parceiros na base de ligag6es ro-
manticas. Todos esses casos SM partes da cultura publica, e como tais,
saD mais ou menos conhecidos completamente por aqw§les que partici-
pam dessa cultura. Contudo, 0 cientista social nao' se limit a a tais padr6es
manifestos. De tempos a tempos, ele revela urn padrao cultural ocul-
to, urn con junto de praticas ou cren<;as que e modelado tao consistente-
mente quanto os padr6es publicos, mas que nao e considerado como urn
padrao normativamente regulado pelos pr6prios participantes. Os exem-
plos de tais casos saD abundantes. Assim, as estatisticas mostram que
na situa<;ao de quase-casta que predomina nas rela<;6es entre negros e
brancos, nos Estados Unidos, 0 padrao predominante de casamentos inter-
·raciais (quando ocorrem) e entre mulheres brancas com homens ne-
gros (ao inves de ser entre mulheres negras e hornens brancos). Em-
bora este padrao, que pode ser denominado - hipogamia de casta -, nao
8eja institucionalizado, e persistente e notavelmente estavel. 62

Ou entao, consideremos outro exemplo de urn padrao fixo, porem apa-
rentemente nao reconhecido. Malinowski relata que os trobriandeses
cooperativamente ocupados na tarefa tecnol6gica da constru<;ao de uma
canoa, nao estao s6mente unidos naquela tarefa tecnica explicita, mas

~ampem para estabelecer e refor<;ar, no processo de sua execu<;ao, rela-
<;6es interpessoais entre eles. Boa parte dos dados recentes, acerca de
tais grupos primarios, chamados "organiza<;6es informais", trata de tais
padr6es de rela<;6es que saD observadas pelo cientista social, mas nao san
reconhecid<ls pelos pr6prios participantes, pelo menos em suas conclu-
1"oes totais.63

Tudo isto aponta a urn quinto desiderato do protocolo descritivo: as
regularidades de comportamento, associadas com a atividade nominal-
mente central (embora nao fa<;am parte da norma explicit a de cultura),
devem ser incluidas nos protocolos do pesquisador de campo, uma vez
que estas regularidades nao-propositais freqiientemente proporcionam
pistas basicas a indica<;ao de fun<;6es distintivas da norma total. Co-
mo veremos, a inclusao destas regularidades "nao-propositais" no proto-
colo, dirige 0 investigador quase imediatamente a analise da norma, em
termos daquilo que temos chamado - fun<;6es latentes.

Resumindo, entao, 0 protocolo descritivo deve incluir, tanto quanto
possivel, 0 seguinte:

1) localizacao dos participantes na norma, dentro da estrutura social - participacao dife-
rencial;

2) consideracao dos modos de comportamento alternativos, excluidos pela enfase s6bre
a norma observada (isto e, atencao nao s6mente ao que ocorre, mas tambem ao que e deR-
prezado em virtude- da norma existente);

3) os significados emotivos e cognitivos conceituados pelos participantes da norma;
4) uma. distincao entre as motivac6es da participacao na norma e 0 comportamento

objetivo incluido na norma;
5) reguiaridades de comportamento nao reconhecidas pelos participantes, mas que sejam

nao obstante associadas com a norma central de comportamento.

Que estes desideratos do protocolo do observador estao longe de se-
rem completos, e inteiramente provavel. Porem, eles fornecem urn pas-
so tateante na dire<;ao de se especijicarem os pontos de observa<;ao., que
facilitarao a subseqiiente analise funcional. Pretendemos que eles se-
jam urn tanto mais especificos do que as sugest6es ordinariamente encon-
tradas em afirmag6es gerais quanto aos processos de trabalho, tais co-
mo os que aconselham 0 observador a ser sensivel com referencia ao
"contexto da situa<;ao".

Conforme tern sido ventilado em se<;6es anteriores, a distin<;ao entre
fun<;6es manifestas e latentes foi imaginada para evitar a confusao inad-
vertida, freqiientemente encontrada na literatura sociol6gica, entre mo-
tivar;6es conscientes do comportamento social e suas conseqilencias ob-

61. Romanzo Adams, Interracial Marriage in Hawaii, especialmente as pags. 197·204;Merton,
"Intermarriage ... ", op. cit., especialmente as pags. 368-9;K. Davis, "Intermarriage in
caste societies", American Anthropologist, 1941,43, 376·395.

62. Cf. Merton, "Intermarriage ... ", op. cit.; Otto Klineberg, ed., Characteristics of thE
American Negro (Nova Iorque: Harper, 1943).

63. A redescoberta do grupo primario pelos interessados nos estudos sociol6gicos da In·
dustria tem side um dos principais estimulos a abordagem funcional na pesquisa socio·
16gica recente. Referimo·nos aos trabalhos de Elton Mayo, Roethlisberger e Dickson,
William Whyte e Burleigh Gardner, entre muitos outros. Continuam de pe, natural·

mente, difereIl.!.'as de interpretaciio a que conduzem esses mesmos dados.



jetivas. Nosso exame dos vocabu1l1rios correntes da analise funcional tern
demonstrado Quao facilmente, e quae desafortunadamente, 0 soci610go
pode identificar os motivos com as junr,;i5es. Ja foi antes esclarecido que
Q motivo e a fungao variam cada uma de per si e que a falha em re-
gistrar este fato numa terminologia estabelecida tern contribuido para a
~endencia inconsciente entre os soci610gos, de confundir as categorias
subjetivas da motivagao com as categorias objetivas da func;ao. Este,
entao, e 0 prop6sito central de nossa adesao a pratica nem sempre reco-
mendavel de introduzir novos termos no vocabulario tecnico da socio-
logia, em rapido crescimento, pratica essa considerada POl' muitos leigos
como uma afronta a sua inteligencia e uma ofens a contra a inteligibiIida-
de comum.

Como se percebera facilmente, tenho adaptado os termos "manif.esto",
Po "latente", diferenciando-os de seu usa em outro sentido POl' Freud
(embora Francis Bacon ja ha muito tempo falasse de "processo latente"
e "configurac;ao latente", em conexao com processos que estao abaixo
do Iimiar da observac;ao superficial).

A mesma distingao tern sido repetidamente trac;ada POI' observado-
res do comportamento humano, a intervalos regulares, numa extensao
c.e muitos seculos.64 Na verdade, seria desconcertante verificar que uma
distinc;ao que chegamos a considerar como principal na analise funcio-
nal, nao tivesse sido feita POI' qualquer urn daqueles que em numerosa
:.;ompanhia, com efeito, adotaram uma orientac;ao funcional. Precisamos
mencionar apenas uns poucos daqueles que, nas decadas recentes, tela
verificado ser necessario distinguir em suas interpretac;oes especificas d~
C'omportamento, a finalidade em vista, das conseqtiencias funcionais da
<:tc;ao.

George H. M,ead 65 "... aquela atitude em rela~ao ao infra tor da, lei tern a (mica van.
tagem [leia-se, fun~ao latenteJ de unir todos os membros da comunidade na solidariedadc
emocional da agressao. Enquanto os mais admiraveis esfor~os humanitarios certamente
eorrerao contra os interesses individuais de muitos componentes da comunidade ou deixari\:)
de tocar 0 interesse e a imagina~ao da massa, ficando a comunidade dividida o~ indiferente
o grito d~ :ladrao' ou de 'assassino' e sintonizado por profundos complexos, que jazem !lbaix~
da superflcle d~s es:or~os individuais em concorrencia, e cidadaos que tern [permanecido]
separados por mteresses dlvergentes unem·se contra 0 inimigo comum".

A analise semelhante de Emile Durkheim,66 das fun~6es sociais do castigo, e tambem
focalizada sabre suas fun~6es latentes (conseqiiencias em rela~ao a comunidade) ao invcs
de serem confinadas as fun~6es ma.nifestas (conseqiiencias em rela~ao ao crimlnoso).

Estes e outros numerosos observadores sociol6gicos, entao, de tempos
a tempos, tern distinguido entre categorias de disposic;ao subjetiva ("ne-

Referencias a algumas das mais notaveis entre as primeiras manifesta~6es da distin~ao,
podem ser encontradas em "Unanticipated consequences ... ", de Merton, op. cit.
George H. Mead, "The psychology of punitive justice", American Journal of Sociology,
1918, 23, 577·602, especialmente pag. 591.
Como ja foi indicado neste capitulo, Durkheim adotou uma orienta~ao funcional em
tilda sua obra e trabalhou, embora muitas vezes sem aviso expl1cito, com conceitos
eqUlvalentes. A referencia do texto neste trecho e ao seu "Deux lois de I'evolution penale"
em. L'annee sociologique, 1899-1900,4, 55-95, bem como com a sua Division of Labor i~
So••",ty, (Glencoe, Illinois: The Free Press, 1947).

W.G Sumner 67: " ... desde os primeiros atos pelos quais os hornens procuram satisfazer
suas necessidades, cada ato explica.se por si, e nao olha alem da satisfa~ao imediata. Das
neeessidades peri6diclls surgem os he.bltos pa.ra os indivlduos, e os costumes para 0 grupo,
ma. estes resultados sao conseqiiencias que nunca foram conscientes, e nunca foram pre-
vistas ou procuradas. Elas nao sac observadas ate que hajam existido por longo tempo, e
ainda leva mais tempo ate que sejam apreciadas." Embora isto falhe na localiza~ao das ~6es
sociais padronizadas para uma estrutura social designada, faz claramente a distin~ao be.sica
entre as finalidades a vista e as conseqiiencias objetivas.

R.M. MacIver 68: Alem dos efeitos diretos das institui~6es, "he. efeitos ulteriores, a
modo de controles, Que fazem fora das finalidades diretas dos homens este tipo de forma
de controle relativo ... pode ser profundamcnte util a sociedade, embora nao intencionado".

W.r. Thomas e F. Znaniecki 69: "Embora t6das as nova.s institui~6es [cooperativas de
e•.mponeses poloneses] sejam assim formadas com 0 prop6sito definido de satisfazer certa3
necessidades especlficas, sua fun~ao social nao e de modo nenhum limitada a sua finalidade
explicita e consc>Snte... cada uma dessas institui~6es - comuna ou circulo agricola, ba.nco
de emprestimos e de economia, ou teatro - nao e simplesmente urn mecanisme para lidar
com certos vai6res, mas tambem uma associa~ao de pessoas, da qual cad a membro se supGe
que participe das atividades comuns como um individuo vivente e concreto. Qualquer que
seja 0 inter~sse comum oficial, predominante, sabre 0 qual a institui~ao e fundada, a assoc;a·
~ao, como grupo concreto de personalidades humanas, de modo nao oficial envolve multos
outros interesses; os contatos sociais entre seus membros nao sao limit ados ao seu. objetivo
comum, embora este ultimo, e evidente, constitua tanto a razao principal pela qual a
associa~ii.o e formada, como 0 la~o maJs permanente que a man tern coesa. Devido a eSSB
cornbina~ao de urn mecanisme abstrato, politico, economico ou de qualquer modo racional,
para a satisfa~ii.o de necessidades especlficas, com a unidade concreta de urn grupo social
a nova institui~ao e tambem 0 melhor elo intermediario entre 0 grupo prime.rio campones
e 0 sistema nacional secundario".

cessidades, interesses, prop6sitos") e cat.egorias de conseqti~ncias fun-
cionais objetivas, geralmente nao reconhecidas ("unicas vantagens", con-
seqtiencias "nunca conscientes", "servic;o... nao intencional a socieda-
de", "func;ao nao limitada a uma finalidade consciente e explicita").

Desde que a ocasiao para fazer a distingao se apresenta com grande
freqtiencia, f) desde que 0 prop6sito de urn esquema conceptual e dirigir
as observac;oes para os elementos salientes de uma situac;ao e evitar 0
descuido inndvertente de tais elerr~entos, talvez f6sse justificJ.vel designar
esta distinc;ao POl' urn conjunto apropriado de termos ou expressoes.

6';. Esta, uma entre multas das suas observa~6es, encontra-se naturalmente em W. G.
Sumner, Folkways (Boston: Ginn & Co., 1906), 3. Seu colaborador, Albert G. KeUer
conservou a distin~ao em seus pr6prios trabalhos; veja-se, por exemplo, sua Social
Evolution (Nova Iorque: Macmillan, 1927), 93-95.

68. Este trecho esta propositadamente tirado de uma. das primeiras obras de MacIver:
Community, (Londres: Macmillan, 191~)' A distin~ii.o adquire maior importl\ncia em
seus trabalhos posteriores, chegando a ser elemento muito importante em sua Social
Causation (Boston: Ginn & Co., 1942), especialmente as pags. 314-321e inforrnando a
maior parte da sua The More Perfect Union (Nova Iorque: Macmillan, 1948).

69. 0 paragrafo citado no texto e urn dos muitos que, com justi~a, induziram a considerar
The Polish Veasant in Europe and Amerie,a, urn "classico socioI6gico". Vejam-se l\S

pags. 1426-7, 1523 e segs. Como sere. dito mals tarde neste capitulo, as ideias e ,,"s
distin~6es conceptuais contidas neste trecao - e ha muitos outros que se the assemelham
no ponto de vista da riqueza de conteudo - foram esquecidas ou nunca foram levadas
em conta pelos soci610gos industriais que chegaram recentemente a formular 8 no~ao
de "organiza~ao informal" na indUstria.



Esta e a atitude racional que justifica a distingao entre fungoes manifes-
tas e fungoes latentes; a primeira refere-se aquelas conseqUencias obje-
tivas para uma unidade especificada (pessoa, subgrupo, sisten~a social au
cultural) a qual contribui para seu ajustamento au adaptagao e assim
e intencionada; a segunda se refere as consequencias nao intei1cionadas e
nao reconhecidas da mesma orclem. .

Existem algumas indicagoes de que a batismo dessa distingao pode
servir a urn prop6sito heuristico de tornar-se incorporado a urn apare·
Iho conceptual explfcito, ajudando assim tanto a observagao sistemati-
ca como mais tarde a analise. Nos anos recentes, por exemplo, a dis-
tingao entre as fungoes manifest as e as latentes tern sido utilizada em
analises de casamento inter-racial,70 estratificagao social,71 frustragao
afetiva,72 teoria sociol6gica de Veblen,73 atitudes norte-americanas pre-
dominantes com relagao a Russia,74 propaganda como meio de contra-
Ie social,75 teoria antropol6gica de Malinowski,76 feitigaria dos Nava-
jos,77 problemas da sociologia do conhecimento,78 moda,79 dinamica da
personalidade, 80 medidas de seguranga nacional, 81 dinamica social inter-
na da burocracia 82 e grande variedade de outros problemas socio16gicos.

A pr6pria diversidade de tais assuntos sugere que a distingao te6rica
entre as fungoes manifestas e as latentes nao seja destinada a uma va-
riedade particular de comportamento human a . Porem ainda permanece
g, grande tarefa de desentocar as usos especificos aos quais possa ser apli-
cada esta distingao, e e a esta grande tarefa que devotamos as restantes
paginas deste capitulo.

A distinglio esclarece a analise de padr6es soctats aparentemente irra.
donais. Em primeiro lugar, a distingao ajuda a interpretagao socio16gi-
ca de muitas praticas sociais que persistem mesmo quando seu prop6si-
to manifesto nao esteja claramente alcangado. 0 processo consagrado
pelo tempo nestes casas tern sido a de que diversos observadores, especial-
mente as leigos, se referem a tais praticas como "superstigoes", "irracio-
nalidades", "simples inercia da tradigao" etc. Em outras palavras, quan-
do 0 comportamento do grupo nao atinge suas finalidades ostensivas -
e na verdade, frequentemente nao pode faze-lo - ha uma inclinagao pa-
ra atribuir sua ocorrencia a falta de inteligencia, a crua ignorancia, as
sobrevivencias ou a chamada inercia. Assim, as cerim6nias dos Hopi, des·
tinadas a produzir abundante chuva, podem ser rotuladas como uma pra-
tica supersticiosa de gente primitiva e isto permite encerrar a assunto.
Deve-se notar que isso, de modo nenhum explica a comportamento do
grupo. E simplesmente urn caso de nomenclatura, coloca 0 epiteto de
"superstigao" em substituigao a uma analise do papel real desse compor-
tamento na vida do grupo. Dado 0 conceito de fungao latente contudo
lembramo-nos de que este comportamento talvez possa realizar 'urn a fun:
gao para 0 grupo, embora esta fungao possa ser muito afastada da fi-
nalidade declarada da conduta.

o conceito de fungao latente amplia a atengao do observador para
mais alem da questao de se sabe!' 5e a conduta consegue ou nao a sua fi-
nalidade confessada. Ignoranda temporariamente esses prop6sitos ex-
plicitos, dirige a atengao para outro campo de consequencias: as que se
relacionam, par exemplo, com as personalidades individuais dos Hopi que
concorrem na cerim6nia e com a persistencia e continuidade do grupo
maior. Se alguem se limitasse aa problema de saber se existe uma fun-
c.oaomanifesta (deliberada), isto se converteria num problema nao para
o soci6logo. mas para 0 meteorologista. E e certo que as nossos meteo-
rolog1stas estao de ac6rdo em que a cerim6nia da crmva nao produz chu-
va; mas is to nada tern a ver com a assunto. Significa, simplesmente,
Cjue a cerim6nia nao tern este usa tecnico, que esta finaUdade da cerimo-
nia e suas consequencias reais nao coincidem. Mas com a conceito de
fungao latente, continuamos nossa investigagao e examinamos as conse-
quencias da cerim6nia, nao para as deuses da chuva au para os feno-
menos meteorol6gicos, mas para a grupo que realiza a cerim6nia. E
entao se pode verificar, como muitas observadores ja a indicaram, que 0
cerimonial tern realmente fungoes, mas fungoes latentes ou nao deli-
beradas.

As cerim6nias podem desempenhar a fungao latente de reforgar it

identidade do grupo, proporciona!1do uma ocasiao peri6dica em que os
individuos disseminados de urn grupa se reunem para entregar-se a umeL
atividade ccmum. Como Durkhelm, entre outros, indicou faz muito tem-
po, tais cerlmonias constltuem um meio de se expressarem coletivamen·

70. Merton. "Intermarriage and the social structure", op. cit.
71. KingsleyDavis, "A conceptual analysis or stratification", American SociologicalReview,

1942,7, 309-321.
72. Thorner, op. cit., especialmentea. pag. 165.
73. A. K. Davis, Thorstein Veblen's Social Theory, tese doutora1,Harvard, 1941e "Veblen

on the decline of the Protestant Ethic", Social Forces, 1944,22, 282·86;Louis Schneider,
The Freudian Psychologyand Veblen's Social Theory (Nova Iorque: King's Crown
Press, 1948),em especial 0 Capitulo 2.

74. A. K. Davis, "Some sourcesof Americanhostility to Russia", AmericanJournal of So·
ciology,1947,53, 174·183.

75. Talcott Parsons, "Propaganda and social control", em seus Essays in Sociological
Theory.

76. ClydeKluckhohn, "BronislawMalinowski,1844-1942",Journal of American Folklore, 1943,
56, 208-219.

77. Clyde Kluckhohn, Navaho Witchcraft, op. cit., esp. as pags. 46·47e segs.
78. Merton, Capitulo XII deste volume.
79. Bernard Barber e L. S. Lobel, "'Fashion' in women's clothes and the American social

system",Social Forces, 1952,31, 124-131.
80. O. H. Mowrere C. Kluckhohn, "Dynamic theory of personality", em J. M. Hunt, ed.,

Personality and the Behavior Disorders (Nova Iorque: Ronald Press, 1944),1, 69·135,
especialmente a pag. 72.

81. Marie Jahoda e S. W. Cook "Security measures and freedom of thought: an explo-
ratory study of the impact of loyalty and security programs", Yale Law Journal, 1952,
61, 296-333.

82. Philip Selznick,TVAand the Grass Roots (University of California Press, 1949);A. W.
Gouldner, Patterns of Industrial Bureaucracy (Glencoe, Illinois: The Free Press, 1954);
P. M. Blau, The Dynamicsof Bureaucracy (University of ChicagoPress, 1955);A. K.
Davis, "Bureaucratic patterns in Navy officer corps", Social Forces, 1948,27, 142·153,



te sentimentos que, numa analise ulterior, resultam ser uma fonte fun-
damental de unidade do grupo. Mediante a aplicaQao sistematica de fun-
gao lat·ente, pode descobrir-se, as t'ezes, que a conduta aparentemente
irracional e positivamente funcional para 0 grupo. Se trabalharmos com
(J conceito de funQao latente, nao seremos levados a concluir muito apres-
sadamente que, se uma certa atividade de urn grupo nao atinge sua fi-
nalidade nominal, sua persistencia somente possa ser descrita como urn
caso de "intrcia", "sobrevivencia" au "manipulaQao de sUbgrupos pode-
rosos da sociedade".

Na realidade, alguma concepQao parecida com a da funQao latente
t~m ~ido empregada com muita freqiiencia, quase invariavelmente, pelos
clentlstas sociais que seguiam um pmcesso padronizado destinado a aI-
cancar um objetivo que se sabia n{io poder ser aicancado pela ciencia
jisica bem acreditada. Seria este claramente 0 caso, por exemplo dos
ritos dos indios Pueblo relativos a chuva e a fertilidade. Mas, com' uma
conduta ~ue nao se dirige para um objetivo claramente inatingivel, e me-
nos provavel que os observadores socioI6gicos examinem as juncoes co.
laterais ou latentes da conduta.

A distinC{io dirige a atenc{io para campos de pesquisa tebricamente
trutijeros. A distinQao entre funQoes manifestas e latentes, alem disso
serve para dirigir a atenQao dos soci610gos precisamente para as eSfer~
da cGnduta, da atitude e da crenQa, em que podem aplicar com maior
proveito suas habilidades especiais. Pois qual seria a sua tarefa se se
limitassem ao estudo de funQoes manifestas? Interessar-se-iam, entao,
ex:r .grande p_a~te, em determinar ;;;e uma pratica instituida para urn pro-
POSltO especlflco consegue na reoJidade esse prop6sito. Investigaram
por ex~mplo, se urn sistema no-,ro de pagamento de salario atingiria se~
prop6S1to declarado de reduzir a mao-de-obra e de aumentar a produQao.
Indagaram se uma campanha de prcpaganda logrou de fato seu objetivo
de aumentar a "decisao de lutar", ou a "decisao de comprar bonus de
~uerra:' ou a "tolerancia para com outros grupos etnicos". Pois bem
estes tlpos de investigal;ao sac importantes e complexos; mas, na medid~
em que os soci610gos se limitarem a estudar funQoes manifestas sua in-
:restigaQao sera fixada para eles por homens praticos de neg6cios' (que se-
Ja .~ capi:ao. de industria, urn lider sindical ou mesmo, um chefe na-
vaJ~, IStO na? Importa no momento) e nao pelos problemas te6ricos que
estao no nucleo da disciplina. Ocu,pando-se primordial mente com 0
campo. ~as funQoes manifesta.s e com 0 problema chave de verificar se
as. pratlCas ou organizaQoes delih"lradamente instituidas logram conse-
gUlr seus objetivos, 0 soci610go se transforma num habil e aplicado regis-
tra~or ~e u~a norma de conduta completamente familiar. Os termos de
estzmacao sac jixados e limitados peia quest{io que Ihe e apresentada por
homens de n .. - t 6 .. egocws nao e rlCOS, p. ex·: 0 novo sistema de pagamento
de SalarlOS alcanQou tal e tal objetivo?

Armada, porem, com 0 conceito de funQao latente 0 soci610go estende
sua. investigaQao as direl;oes mais promi.ssoras par~ 0 desenvolvimento
te6nco ds materia E' '.. xamma::l pratlca social familiar (ou planejada)

para descohrir as fungoes latentes e, por isso mesmo, geralmente nao re-
conhecidas (exaInina tambem, e ciaro, as funQoes manifestas). Exami-
na, por exemplo, as conseqiiencias do novo plano de salarios, a pedido,
suponham05, do sindicato em que estao organizados os trabalhadores;
ou as conseqiiencias de um prognll'.1a de propaganda, nao somente para.
aumentar seu prop6sito confessado de 1espertar entusiasmo patri6tico ..
mas tambcm para que um grande numero de pessoas deixe de manifes-
tar sua oposiQao quando diverge da politica oficial etc. Em resumo, su-
poe-se que as contribuiQoes intelectuais distintivas do soci610go se dirigem
primordialmente ao estudo das conseqiiencias inesperadas (entre as quais
figuram as funQoes latentes) de praticas sociais, assim como ao estudo
das conseqiiencias previstas (entre as quais se con tam as funQoes mani-
restas).83

Existem algumas pro vas de que os soci610gos fizeram suas contribui-
Qoes maiores e mais distintivas precisamente no momento em que sua.
atenQao investigadora passou do plano das funQoes manifestas para 0

plano das funQoes latentes. Isto poderla ser documentado com muitos
exemplos, rDas umas poucas ilustra(ioes serao suficientes.

ESTUDOSDA HAWTHORNEWESTERNELECTRIC:84 Como se sabe, as primei-
ra.s etapas dessa investigaQao foram dedicadas ao problema das
relal(oes entre a "iluminaQaoe a eficiencia" dos trabalhadores industriais.
Durante uns dois anos e meio, focalizou-se a atengao sabre problemas co'-
mo este: As mudanQas de intensidade de luz afetam a produQao? Os.
resultados iniciais demonstraram que, dentro de amplos limites, nao hlll-
via relaQao uniforme entre iluminaQao e produQao. 0 rendimento da
produl;ao aumentou tanto no grupo experimental em que se aumentou (ou
se diminuiu) a iluminaQao, como no grupo de controle em que nao se !i-
zeram mudanQas na iluminaQao. Em suma, os pesquisadores se limi.-
taram estritamente a invEJstigar funQoes manifestas. Na ausencia de mn
~onceito d~ funQao social latente nao se prestou inicialmente qualquer
atenQao as conseqiiencias sociais da experiencia sabre os individuos dos
grupos de prova e de controle ou sabre as relaQoes entre os operarios e
as autoridades da sala de provas. Em outras palavras, faltava aos inves-
tigadores uma estrutura sociologica de referencia e, assim sendo, eles
nperaram s6mente como "engenheiros" (exatamente como urn grupo de
meteorologistas poderia ter estudado os "efeitos" da cerimonia Hopi, sa-
bre a chuva).

83. BreveilustraQaodeste conceitogeral apareceem MassPersuasion,de RobertK. Merton,
MarjorieFiske e Alberta Curtis (NovaIorque: Harper, 1946),181>-189;Jahoda e Cook•.
op. cit.

84. Isto e citado comoestudoem urn caso de comouma investigaQaocomplicada5e mo··
dificoucompletamenteem orientaQaote6ricae no carater dos seus resultadospela intro-
dUQaode urn c,onceitoparecidocom 0 de funQaolatente. A escolhadO caso para ~ste'
prop6sitonao implica.naturalmente.na aceitaQaoplena das interpretaQoesque os auto-·
res deram aos seus resultados. Entre os diversosIivros que analisarama pesquisada.
WesternElectric,veja'separticularmenteManagementand the Worker,de F. J. Roe-
thlisbergere W. J. Dickson(Harvard UniversityPress, 1939).



S6mente depois de prolongadas investigagoes, lembrou-se 0 grupo
pesquisador de explorar as consequencias da nova "situagao experimen-
tal" sabre as imagens e as conceitos que tinham de si mesmos as traba-
Ihadores que tomavam parte na experiencia, sabre as relagoes pessoais
entre os individuos do grupo, sabre a coerencia e unidade do grupo. Co-
mo diz Elton Mayo, "0 fiasco da iluminagao as havia posta de sobreavi-
so para a necessidade de manter registros muito minuciosos de tUdo 0

que aconteria na sala, aUjm dos dispositlvos industriais e de engenha-
ria manifestos. Em consequencia, as observagoes incluiam nao s6men-
te registros de mudangas industriais e tecnicas, como tambem registros
de alteragoes fisiol6gicas ou medicais e, em certo sentido, de mudangas
sociais e antropol6gicas. Estas ultimas tomaram a forma de um diario,
que dava conta, 0 mais completamente possivel, dos acontecimentos reais
de cada dia ... " 85 Em resumo, s6mente depois de uma longa serie dt
experiencias que descuidaram par completo as fungoes sociais latentes da
experiencia (como situagao social preparada), foi que se introduziu esta es-
trutura claramente sociol6gica. "Quando nos demos conta disto _ escre-
~':m as .a:tores, - a pesquisa mudou de carater. Os investigadores ja
.•1ao se Imeressaram em comprovar as efeitos de variaveis simples. A
experi~ncia dirigida f.oi substituida pela ideia de uma situagao social que
necessltava ser descnta e compreendida como um sistema de elementos
in:erdepen.d:-~tes" . Dai par diante, como hoje e bem conhecido, a pes-
Q.U1sase dlnglU em grande parte a indagagao das fungoes latentes de pra-
tJCas padrnnizadas entre os trabalhadores das organizagoes informais
?ue se desenvolvem entre os operarios, das diversoes instituidas para
eles por "sabios administradores", dos grandes programas de conselhos
e dialogos com as operarios etc. 0 novo esquema conceptual alterou 0

terreno e os tipos dos dados recolhidos na investigagao sUbsequente.
E suficiente voltarmos ao paragrafo acima citado da obra classica de

~h~mas e Znaniecki, ja velha de trinta anos, para reconhecermos a exa-
tldao da observagao de Shils:

foram necessarios anos de experimentagao para que a equipe de pes-
quisa da Western Electric dirigisse sua atengao para as fungoes sociais la-
tentes de grupos primarios que se formam em organizagoes industriais.
E preciso salientar que nao citamos este caso como exemplo de plano ex-
perimental defeituoso; nao e isto a que imediatamente nos interessa. E
(xmsiderado apenas como exemplo da aplicabilidade para a pesquisa .socio-
l6gica do conceito de fungao latente e dos conceitos de analise funcional
que the sao associados. Demonstra como a inclusao deste conceito (nao
importa que se usem au nao estas rr.esmas palavras) pode tornar sen-
siveis aos pesquisadores sociol6gicos um campo de variaveis sociais im-
portantes que, de outra maneira, passaria facilmente despercebido. A
catalogaga,o explicita do conceito podera talvez diminuir a frequencia
das ocasioes clio descontinuidade nas futuras investigagoes sociol6gicas.

o descobrimento das fungoes latentes representa importantes in ere·
mentos aos conheeimentos soeiol6gieos. Ha outro aspecto em que a in-
vestigagao das fungoes latentes representa caracteristica contribuigao dps
cientistas soclais. Sao precisamente as fungoes latentes de uma prati-
ca au crenga as que nao sao do conhecimento comum, porque sao conse-
quencias sociais e psicol6gicas inesperadas e, em geral, nao reconheci-
das. Portanto, as resultados concernentes a fungoes latentes represen-
tam um incremento maior de conhecimentos do que os resultados con-
cernentes a fungoes manifestas. Representam tambem maior afasta·
menta da f'abedoria de "senso comum" au de "bom sensa" a respeito
da vida social. Como as fungoes latentes se distanciam mais ou menos
das fungoes rnanifestas declaradas, a pesquisa que vem a descobrir fun-
goes produz, frequentemente, resultados "paradoxais". 0 paradoxo apa-
rente nasce da radical modificagao de um preconceito popular familiar,
que ve uma pratica au crenga padronizada ilnieamente pelas suas fun-
goes manifestas; tal modificagao se da quando se indicam algumas das
suas fungoes latentes subsidiarias ou colaterais. A introdugao do con-
ceito de fungao latente na pesquisa social leva a conclusoes que revelam
que "a vida social nao e tao simples como parece a primeira vista"; pais
enquanto as pessoas se limitam a eertas consequencias (par exemplo, a
consequencias manifestas), e relativamente simples para elas formular
juizos marais sabre 0 procedimento au crenga em questao. As avalia-
goes morais, baseadas em geral sabre as consequencias manifestas, ten-
dem a polarizar-se em termos absolutos de "branco au preto", mas a
percepgao de outras eonsequeneias (latentes) complica amiude 0 panora·
ma. Os problemas de avaliagao moral (qu.e, por enquanto, nao sao de
nosso imediato interesse) e as problemas de engenharia social (que
constituem nosso interesse imediato) 87 assumem ambos as complicagoes

real mente, a hist6ria do estudo de grupos primarios na sociologia norte.americana e
urn exemplo extremo das descontinuidades no desenvolvimento dessa disciplina: certo pro.
blema e destac~do par urn dos fund adores incontestes da disciplina, e deixado de lado c,
alguns anos mals tarde, volta a ser entusiasticamente apresentado como se ninguem tivessp
antes pensado nele.86 -

. :~omas e Znaniecki tinham, pais, insistido repetidas vezes na opiniao so-
c:ologlCa de que, qualquer que fasse sua principal finalidade, "a associa.
f.;ao.de pessoas humanas como grupo concreto implica, de maneira naCl
oflclal, _ muitos outros interesses; os contatos sociais entre seus mem
bras nao se limitam a sua finalidade comum ... " Resulta, portanto, que

85. Elton Mayo, The Social Prohl f I d t·ems 0 an n us Tlal Civilization, (Harvard UniversilyPress, 1945), 70.

Be. Edward Shils, The Present State of American Sociology, (Glencoe, Illinois: The Free
Press. 1948), 42, [0 grifo e nosso)

87. Isto nao significa negar que a engenharia social tenha implicag5es morais diretas, ou
que a tecnica e a moralidade estejam inevitavelmente entrelagadas, mas nao pretendo
tratar deste tipo de problema no presente capitulo. 1l:stes problemas serao tratadcs
nos Capitulos VI, XV e XVII. Veja·se tambem Merton, Fiske e Curtis, Mass Persuasiou,
Capitulo 7.
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adicionais quase sempre implicitas nas decisoes sociais de responsabI-
lidade.

Um eX'Jmplo de pesquisa que emprega impliciiamente 0 conceito de
funQao latente esclarecera 0 sentido em que 0 "paradoxo" - discrepan-
cia entre :l funQao aparente, meramente manifesta, e a verdadeira fun-
Gao, que implica tambem fUllQoes latentes - ten de a ocorrer como resul-
tado da inclusao deste conceito, Assim, voltando a famosa analise do
"consumo ostensivo" feito por Veblen, nao e por acaso que este autor foi
considerado como urn analista social dotado de perspicacia para 0 para-
doxo, a ironia e a satira; pois sac estes os resultados, freqtientes se nao
inevitaveis, da aplicaQao do conceito de fUll~ao latente (ou sem eqtii-
valente).

o PADRAODOCONSUMOOSTENSIVO.0 prop6sito evidente da compra de
bens de consumo e, naturalmente, a satisfaQao dal3 necessidades as quaia
estao explicitamente destinados esses bens, Assim, os autom6veis estao
destinados, evidentemente, a proporcionar certa c,lasse de transporte; a3
lampadas, a proporcionar luz; os artigos alimenticios, a propord'ionar 0

sustento; os pr,odutos artisticos raros, a proporcionar prazer estetico,
Como esses produtos tem esses usos, em geral se supas que tais usos
abarcavam todo 0 campo das funQoes socialm~mte importantes. Veblen
sugere que era esta a opiniao comum predominante (e claro que na era.
pre-vebleniana): "Afirma-se, convencionalmente, que 0 fim da aquisiQao e
cIa acumulagao e 0 consumo dos bens acumulados,.. Pelo menos, acre-
dita-se que esta seja a finalidade econamica legitima da aquisiQao, unica
que a teoria deve levar em conta".88

Mas, di7 Veblen em substancia, como soci610gos devemos considerar
as fUllQoes latentes na aquisiQao, acumulaQao e consumo, e essas funQoes
latentes se afastam muito, na realidade, das funQOes manifestas. "Mas,
somente quando tornado num sentido muito afastado da sua significaQao
ingenua (ista e, da funQao manifesta) se pode dizer que esse consumo de
bens oferece 0 incentivo do qual deriva invariavelmente a acumulaQao".
E entre as funQoes latentes, que ajudam a explicar a persistencia e a 10-
calizaQao social do padrao de consumo ostensivo, figura sua simboliza-
{;ao de "farQa pecuni::lria, e a aquisiQao e conservagao, POl' esse meio,
ae urn born nome". 0 exercicio de uma "escolha escrupulosa" na qua-
lidade da "comida, da bebida, da residencia, do servigo, dos ornamentos,
das baixelas e dos divertimentos" redunda nao somente aa satisfagao de
consumir artigos "superiores" em vez de "inferiores" mas tambem e so-
bretudo, no dizer de Veblen, de umaumento ou reafirmagiio do status so-
cial.

o paradoxa vebleniano e que as pessoas compram coisas caras nao
tanto porque sac melhores mas porque sac caras. Reside nisto a equa.-
Qao latente ("alto custo = sinal de alta posigao social") que Veblen des-
taca em sua analise funcional, e nao a equagao manifesta ("alto custo =

, l'dade excelente dos produtos"). Nao nega que as fungoes manifes-
qua 1 - t' Itas tenham algum lugar no apoio ao padrao do con~umo os ens1:'0; e as

b. - operantes "0 que se acaba de dizer nao deve ser mterpre-tam em sao, .' . _
d sentido de que nao haja outros incentlvos para a aqUISIQaoeta 0 no . _ ...

lar>ao do que este desejo de exibir a sua sltuaQao pecUlllana, con-a acumu '{ . d .
seguindo assim a estima e a inveja dos semelhantes. 0 deseJo e mawr
comodidade e seguranQa perante a necessidade esta presente em todos e
cada urn dos estagios.,." Ou ainda: "Seria temerario afirmar qu~ sem-

faIt uma finalidade proveitosa na utilidade de qualquer arhgo ou
pre a ··t ' d' I. . por mais evidente que seja 0 fato de que seu proposl ° pnmor laservIQo, ' ..

lemento fundamental estejam constituidos pelo desperdlclO osten-
~ seu e - 6 f - d'
sivo" e pela consideraQao social que dai resuIta.89 S que as .ungoes t-
retas, manifestas, niio explicam plenamente as norm as predomlnantes. de
consumo. Em outras palavras, se as fungoes latenbes rle status-reforgo

u status-consol~dac;ao separam-se das normas do consumo oslenslVo, as
o t·. - . t peloreferidas norm as sofreriio mudangas graves, de um IPO nao preVls o.
cconomista "convencional".

A este respeito, a analise que faz Veblen das funQoes latentes 5e
afasta da ideia de sentido comum, segundo a qual 0 produto final dQ
consumo e "naturalmente, a satisfaQao direta que proporciona": "A gen-
te come caviar porque tern fome; compra Cadillacs porque quer o. me-
Ihor carro que possa conseguir; janta a luz das velas porque aprec1a 0

ambiente tranqiiilo". A interpretaQao de senti do comum, em termos de
motivos manifestos escolhidos, cede 0 lugar, na analise de Veblen, a fun-
~6es colaterais que sac tambem, e talvez de m~n.eira mais si~n~ficativ,,-,
realizadas pelas referidas praticas. E fora de dUVlda que nas ulhmas de-
cadas a analise vebleniana tanto se popularizou que agora as funQoes
laten~s sao, de modo geral, reconhecidas. [Isto levanta 0 interessante
problema das mudanQas que tern lugar num tipo predominante de cor:du-
ta quando suas funQoes latentes chegam a ser geralmente re~onh.ec1.das
(e entao ja nao sao latentes), Nao teremos oportunidade de dlSCUtu este
importante problema no presente livro).. .

o descobrimento de funQoes latentes nao s6 torna mais preCisos os
conceitos das funQoes desempenhadas POl' certas normas sociais (como
tambem OC0rre com os estudos sabre funQoes manifestas) mas introduz

t t egar se a vagas terminologias.39 Ib'd 32 101 E de ser notar que Veblen cos uma en r - , ' "
, I., , . ) 'I emprega "incentlvo" "deseJo,Nas passagens citadas (e em muitos outros lugares , e e ', t 0 dan nao e grande porque 0"prop6sito" e "fungao" como tl'wmos eqUivalen es, 0 '6 't

contexto costuma esclarecer a aCepgaa: dessas palavras. Mas e claro qude os dProPalgSUImOs
- - 'd' t'cos e mo 0 ,expressos de conformar-se com uma norma cultural nao saD I en I, d Por

as fungoes latentes da conformidade. Veblen 0 reconhece de vez em qua~ o. fe de
exemplo' "Para sermos estritamente exatos, nao deveriamos incluir sob a eplgra aeao

. I' d base de uma invejosa compar y'desperdicio ostensivo senao os gastos rell<lza os na _." que
1 t b esta epigrafe nao e neeessanopecuni{uia, Mas para inc1uir qua1quer e emen 0 so '. d a •t'd 1 pessoa que reahza a espes,seja reconhecido como desperdicio, nesse sen I 0, pc a t taut

(Ibid., 99; 0 grifo e nosso), Cf. A. K, Davis, "Veblen on the decline of the Pro es
Ethic", op. €it.



urn incremento qualitativamente dijerente no estado previo dos conheci-
mentos.

A disting{io impede a substituig{io da analise sociol6gica por juizos
morais ingenuos. Posto que as avaliagoes morais numa sociedade ten·
cern a ser feitas, em grande parte, pelas conseqtiencias manifestas de
vma pratica ou de urn c6digo, devemos estar preparados para constatar
Que a analise por fungoes latentes certas vezes vai contra as avalia-
((oes moraLe; predominantes. Pois as fungoes latentes nao operam da
mesma maneira que as conseqtiencias manifestas que de ordinario sac ba·
se de tais juizos. Assim, em gran des setores da populagao norte-ameri-
cana, a maquina politica ou a "camarilha politica", sac consideradas ine-
Quivocamente "mas" e "indesejaveis". As bases desses juizos morais
variam bastante mas, em substancia, consistem em analisar que as ma-
quinas po11ticas violam os c6digos morais; 0 favoritisrno politico viola
o c6digo de selegao do pessoal, que deve ser na base de consideragoes
impessoais e nao de lealdade a urn partido ou de contribuigoes de fun-
dos para 0 mesmo; 0 caciquismo viola 0 principio de que os votos devem
basear-se na avaliagao individual dos meritos dos candidatos e das ques-
toes politicas, e nao em manter lealdade a urn lider feudal; 0 su1Jorno e 0

trafico com cargos publicos 6bviamente infringem as regras da corregao;
a " protegao" dos delitos viola de maneira manifesta a lei e os costumes,
e assim sucessivamente·

Em vista das multiplas ocasioes em que 'as maquinas politicas, em
grau variavel, infringem os bons costumes e as -vezes a pr6pria lei, e
oportuno ::Iveriguar como se arranjam para continuar funcionando. As
"explicagoes" familiares da continuagao da maquina politica nao sac aqui
tratadas. Pode ser, e claro, que, se "os cidadaos decentes" estivessem a
~ltura das I'ouasobrigagoes politicas, se 0 corpo eleitoral fosse ativo e ilus-
trado, se 0 numero de funcionarios eletivos f6sse bastante menOr que
as dezenas e ate as centenas, cujas nomeagoes espera-se que sejam ta·
citamente endossadas pelas eleigoes municipais, distritais, estaduais ou
nacionais; se 0 corpo eleitoral fosse conduzido pelas "classes ricas e edu·
radas sem cuja participagao - como disse Bryce, nem sempre de orienta.
Cao democratica - 0 governo melhor formado tern que degenerar rapida"
mente"; se se introduzissem essas e outras muitas alteragoes na estrutura
politica, talvez pUdessem real mente ser evitados os "males" da maquina po-
litica. 90 Mas e necessario observar que nao se fazem com freqtiencia
tais alteragoes, que as maquinas politicas tern, como a fenix, a qualidade
de renascerem, vigorosas e indenes, das suas pr6prias cinzas e que, em

suma, esta estrutura exibe notavel vitalidade em muitas zonas da vide\,
politica norte-americana.

Resulta, portanto, do ponto de vista funcional, que n6s esperam03
habitualmente (mas nao invariavelmente) que norm as e estruturas SQ·

ciais persistentes realizem fungoes positivas que naquele momento n{io
s{io realizadas em forma adequada par outras normas e estruturas exis-
tentes; acode, entao, ao pensamento, que talvez essa organizagao publi-
camente difamada satisfaz, nas presentes circunst{z,ncias, fungoes laten-
tes fundamentais. 91 Urn breve exame de analises correntes desse tipo
podera serlflr tambem para aclarar novos problemas de analise funcional.

ALGUMASFUNgOESDAMAQUINApOLInCA.8em cogitarmos de entrar nas
ctiferengas de detalhe que distinguem as divers as maquinas politic as -
urn Tweed, urn Vare, urn Cru~p, urn Flynn ou urn Hague nao sao, em
absoluto, tipos identicos de chefes politicos, - podemos examinar rapi-
damente as fungoes mais ou menos comuns a maquina politica, como U-
po generico de organizagao social. Nao pretendemos pormenorizar todr.,;;
as diversas fungoes da maquma politica, nem supor que t6das essas tun-
goes sac realizadas em forma amlloga por t6da e cada uma das ma-
quinas.

A fungao estrutural chave do cacique ou chefe politico e organizar,
centralizar e manter em boas condigoes de funcionamento "os fragmen-
tos disseminados de poder" que andam agora dispersos em nossa orga-
nizagao politica. Mediante esta organizagao centralizada de poder poli-
tico, 0 chefe e a sua maquina podem satisfazer as necessidades de diver-
sos subgrul'oS da comunidade maior, que nao se sentem satisfeitos com
estruturas sociais legalmente concebidas e culturalmente aprovadas.

Portanto, para compreender 0 papel do caciquismo ("bossism") e da
maquina politica, teremos de observar dois tipos de variaveis socio16-
gicas: (1) 0 contexto estrutural, que torna dificil, se nao impossivel, que
estruturas com sangao moral realizem fungoes sociais essenciais, deixan-
do assim aberta a porta as maquinas politicas (ou seus equivalentes es-
truturais) para que executem aquelas fungoes; (2). os subgrupos, cujas
necessidades distintivas ficam insatisfeitas, exceto no que diz respeito
as fungoes latentes que a maquina realmente efetua.92

91. Crelo que e superfluo acrescentar que esta hip6tese nao se destina a "apoiar a insti-
tuigao da maquina politica". A questao de se sa,ber se as disfungoes da maquina superam
as suas fungoes, a questao de se dispor ou nao de outras estruturas que possam realizar
suas fungoes, sem implicar necessariamente em disfungoes sociais, ficam pa,ra ser
examinadas na ocasiao adequada. Agora apenas nos interessa documentar a afirmagao
de que os julzos morais base ados exclusivamente na apreciagao das fungoes manifestas
de uma estrutura social, SaD "irreais" no sentido estrito, isto e, nao tomam em consi·
deragao outras conseqi.ii'mcias efetivas da estrutura, conseqi.iencia.s essas suscetiveis dp
proporcionar urn suporte social basico para a mesma estrutura. Como indicaremos
adiante, as "reformatS sociais" eu a "engenharia social" que ignoram as fungoes latentes
o fazem ao risco de sofrer profundas decepgoes e efeitos de bumerangm (arma quP,
como: se sabe, quando nao alcanga 0 alvo, volta para tras, atingindo, as vezes, 0

pr6prio, arremessador). [A explicagao entre parenteses e do tradutorJ.
92. Mais uma vez, como em trechos anteriores, deixaremos de examinar as posslveis di."

fungoes da maquina polltica.

90. Estas "explicagoes" pretendem ser "causais". Pretendem assinalar as circunstancias
sociais que dao as maquinas pollticas. Na medida em que SaD confirmadas pel",
experlencia, essas expllcagoes aumentam, naturalmente, nosso conhecimento do pro-
blema: por que as maquinas pollticas fun cionam em certas areas e nao em outras?
Como conseguem perdurar? Mas estas exp!icagoes causais nao SaD suficientes. As con·
sequencias funcionais da dita maquina ultrapassam, em grande parte, como veremos,
a interpretagao causal.



1 - ql''' de Dutra forma nao lograriam satisfagao. Mas, ao exam i-pu agao '''-,' .
nar alguns desses subgrupos, bem como as suas necessldades_ caracte-
. t' eremos levados ao me"mo tempo a urn campo de fungoes laten-riS lCas, s ~

tes da maquina politica.
Fum;oes da Maquina Politica para Diversos Subgrupos. s.abe-se que

f te a'e farf'a da maquina politica procede das suas ralzes na co-uma on,. . . _ .
munidade local e nos bairros. A maquina polltlCa nao consldera 0 cor-
po eleitoral como sendo uma massa amorfa e indiferenciada de votan~es.
Com aguda intuigao socio16gica, a maquina reconhece que cada eleltor
e um indivfduo que vive num determinado bairro, com problemas e ne-
(;essidades ressoais especificos. As questoes publicas sac abstratas e .lon-
!!.inquas; os problemas particulares sac extrema:n~nte concretos e lme-
diatos. A maquina nao funciona apelando genencamente aos grandes
interesses publicGS, mas mediante relag6es dir,etas, semifcu~ais, entre o.s
representantes locais da maquina e os eleitores do seu balrro. As elel-
goes se ganham no bairro.

A maquina estabelece seus vinculos com homens e mulheres comuns,
mediante complicadas redes de relagoes pessoais. A politica se tra?s-
forma em lagos pessoais. 0 cabo eleitoral de bairro. "d~ve ser ~I~llgO
de todos :>imulando simpatia (se nao a sente) pelos mfellzes e UtlllZa~-
do para' suas boas obras os recursos que 0 chefe poe a sua dispOSI-
Gao". 96 0 cabo eleitoral de bairro e sempre "0 am~go que se p:ocura
nas horas de aperto". Em nossa sociedade predommantemente lmpes-
soal a maquina politica, POl' intermedio dos seus agentes locais, desem-
penha a importante junr;aO social de humanizar e personalizar t6d~ clas-
se de auxilio a quem necessita dele. Distribuigao de gener~s allme~-
ticios, provimento de empregos, conselhos legais e extralegals, solugao
de pequenos conflitos com a lei, apoio para conseguir uma balsa ~e estu-
dos. "politica" para uma crianga pobre e inteligente num coleglO. local,
atengao aos aflitos - t6da a gama de crises em que a pessoa prec~sa de
um amigo c, sobretudo, de urn amigo que compreenda bem as cOI~as e
Que possa ajudar - tudo isto pode ser conseguido com 0 cabo eleltoral
sempre prestativo. . . . . . .

Para dur 0 devido valor a esta fungao da maquma polltlCa, e preClso
observar nao somente a ajuda efetivamente prestada, mas tambem a ~a-
neira como e prestada. E preciso vel' tambem que ,existem outros orgams-
mos que distribuem auxilios. As agencias de bem-estar s~ci~l, as .c~sas de
beneficencia os consult6rios de ajuda juridica, a assistencla medlCa em
hospitais gr~tuitos, as repartigoes publicas de assistencia, as autoridades ~e
imigragao; estas e muitas outras organizagoes existem para. d~r os m~ls
diversos tipos de assist encia . Mas, em contraste com as tecmcas prof1s-
sionais dos funcionarios da assistencia social, que podem repres~n~ar
tipicamente na mente dos que a recebem uma frill" burocratic.a ~ llm1ta-
da, ajuda, conseguida depois de detalhada investigag3.o do dlrelto legal

Contexto Estrutural: A armagao constitucionar da organizagao poli-
tica norte-americana evita de modo especifico a possibilidade legal de urn
poder altamente centralizado e, como tem sido observado, assim "desa-
lenta a formagao de urna lideranga eficiente e responsavel. Os autores
da Constitulgao, como observou Woodrow Wilson, estabeleceram 0 siste-
ma de contrale e contrapeso 'para manter 0 governo numa especie de
equilibrio mecanico, POl' meio de uma pugna amistosa constante entre
suas diferentes partes organicas.' Desconfiavam do poder POl' conside-
I'a-lo perigoso para a liberdade: em conseqiiencia, espalharam-no para
rarefaze-Io e levantaram valetas para impedir sua concentragao". Esta
dispersao do poder se encontra nao somente no plano nacional, mas tam-
tern nas areas locais. "Em conseqiiencia" - continua Sait a observar -
"quando 0 povo ou grupos particulares dentm do pavo exigiram agao po-
sitiva, ninguem tinha autoridade bastante para agir. A maquina forne-
ceu urn antidoto". 93

A dispersao constitucional do poder nao somente dificulta a decisao
e a agao eficazes mas tambem, quando a agao chega a realizar-se, e def[-
nida e envalta dentro de consideragoes legalistas. Em conseqiiencia, de-
senvolveu-se "um sistema muito mais humano de governo de partido, cujo
principal 0hjetivo nao tardou a ser 0 de embair 0 governo da lei... A
i1egalidade da democracia extra-oficial foi simplesmente 0 contrapeso do
legalismo da democracia oficia:. Tendo-se permitido ao advogado subor-
dinar a democracia a Lei, 0 chefe politico era chamado para desvenci-
Ihar a vitima, 0 que fazia dentro de certas regras costumeiras e median-
te retribuigao, pecuniaria ou de outro genero".94

Oficialmente, 0 poder politico esta dispel'so . Varios expedientes mui-
to conhecidos foram imaginados para este objetivo manifesto. Estabe-
leceu-se nao somente a habitual separagao de poderes entre os diferen-
tes ramos do governo, senao que, em certa medida, foi amitado 0 perio-
do de exercicio dos cargos e aprovada a rotagao no poder. A esfera de
poder inerente a cada cargo foi estritamente delimitada. Mas, diz Sait
em termos rigorosamente funcionais: "A lideranga e necessaria e, ja que
n.ao e facH de ser exercida dentro da estrutura constitucional, 0 chefe po-
litico proporciona-a de fora, numa forma imperfeita e irresponsavel".95

Em t~rmos mais genericos, as dejiciencias juncionais da estrutura
ojicial dao origem a outra estrutura (nao ojicial) para satisjazer, de mo-
do um tanto mais ejiciente, certas necessidades existentes. Sejam quais
forem suas origens hist6ricas especificas, a maquina politica persiste
como aparelho apto a satisfazer necessidades de grupos diversos da po·

93. Edward M. Sait, "Machine, Political", Encyclopedia of the Social Sciences, IX, 658b,
[0 grifo e nossoJ; cf. A. F. Bentley, The Process of Government (Chicago, 1908),
Capitulo 2.

94. Herbert Croly, Progressive Democracy, (Nova Iorque, 1914), pag. 254, cita~ao de Sait,
op. cit., 658b.

95. Sait, op. cH., 659a, [0 grifo e nossoJ.



que a ela tern a "cliente", acham-se as tecnicas nao profissionais do che.
fe politico de arrabalde, que nao faz perguntas, nao exige 0 cumprimen-
to de regras legais para prestar atengao e que nao se "intromete" nas vi-
das privadas. 97

Para muitos individuos, a perda do amor-proprio e urn prego par de-
mais elevad0 que se tern que pagar para receber assistencia legalizada.
Em contraste com 0 abismo que 0 separa dos funcionarios da casa de be-
neficencia, que procedem amiude de uma classe social urn ambiente
educativo e urn grupo etnico dif£'l'entes, 0 cabo eleitoral d~ bairro e "urn
sujeito igu31 a nos", que comprE"£nde a que est a acontecendo. A dama
da alta sociedade, condescendente e generosa, dificilmente podera com-
petir com c amigo compreensivo, num caso de aperto. Nesta luta entr~
estruturas que competem para, riesempenhar uma junr;tio que nominal.
~ente e a mesma, au seja, dar ajuda e apoio aos que precisam, e noto-
no que 0 politico da maquina €5ta melhor entrosado com os grupos a
que serve, do que 0 assistente social impessoal, profissionalizado social-
mente longinquo e legalmente limit ado . E como 0 "politico" p'od '

- 'fl' easv.ez~s 1.n Ulr e mexer com as o.rganizagoes oficiais para a outorga de as-
slstenCl.a, e:qu.ant~ 0 funcionario do bem-estar social nao tem pratica-
~en~e.~nfl.uenCla s~bre. a maquina pOlitica, isto s6 contribui para aumentar
a ef1C1encn. do pnme1ro. Foi Martin Lomasny, chefe politico de Bos-
~on: .quem aescreveu esta funcc~i.o essencial em termos familiares porem
mC1s1VOS,quando ~eclarou ao jornalista Lincoln Steffens, famoso POl'
:mas reportagens sobre "corrupgao politic a" : "Creio que deveria haver
E'm cada bairro uma pessoa a quem qualquer sUJ'eito pudesse s d'"d' . e 1r1g1r
para pe? 11'aJuda - nao imp~rtando a pessoa ou 0 assunto. Ajuda, voce
entende. Nad!a de vossas lezs nem de vossa justir;a, apenas ajuda".98

As "c:ass.es necessitadas" constituem, portanto, um subgrupo para 0
q~al a maquma politica satisfaz necessidades que a estrutura social legal
nao poderia satisfazer em forIlla adequada e da mesma maneira.

Para ~m segundo subgrupo (principalmente os "grandes" neg6cios
mas tambem os "p~q~~nos"), ~ ~hefe politico desempenha a fungao de pro:
porC10nar os pnv1leglOs pohtlcos que implicam beneficios econ6micos

imediatos. As corporagoes de neg6cio, entre as quais as empresas de ser-
vigos publicos (estradas de ferro, transportes e companhias locais de luz
eletrica, empresas de comunicagoes) sac as mais not6rias a este respei-
to buscando isengoes politicas especiais que lhes permitam estabilizar
s~a situagao e aproximar-se do objetivo de elevar seus lucros ao maxi-
mo. Interessante e que as empresas querem com freq1iencia evitar urn
caos de competigao incontrolada. Desej am a malar seguranga, que lhes
pode ser proporcionada POl' urn "ditador" econ6mico que domine, regula-
mente e organize a competigao, sempre que esse ditador nao seja urn
funcionar10 publico, cujas decisoes estejam sujeitas ao exame e ao con-
tr6le publico. (Este ultimo t.ipo represent3ria 0 "contralE" do governo",
sendo, portanto, considerado tabu). 0 chefe politico preenche esses re-
quisitos de maneira admiravel.

Examinada POl' urn momento, a parte de qualquer consideragao mo-
ral, a aparelhagem politica manejada pelo cacique, est a eficazmente des-
tinada a desempenharessas fungoes com urn minima de ineficH~ncia.
Tendo nas suas maos competentes os fios das diversas secgoes, ministE~-
rios e agencias governamentais, 0 chefe politico racionaliza as relagoes
entre os neg6cios publicos e os particulares. Serve de embaixador da co-
munidade dos neg6cios no territorio POl' demais estranho (e as vezes
inimigo) do governo. E, em f;ermos estritos de neg6cios, esta bem pago
pelos ,l5erviC,'osecon6micos que presta aos seus respeitaveis clientes, os
negociantes. Num artigo inti~ulado "An Apology to Graft" (Apologia do
sub6rno), Lincoln Steffens sugeriu que "0 culpado era 0 nosso sistema
econ6mico, que oferecia rique:::a, poder e aplausos como premio aos in-
dividuos hastante atrevidos e habeis para comprar, mediante sub6rno,
minas, campos petroliferos e privilegios e que 'se sairam bern' sem serem
incomodados". 99 E numa conferencia perante uma centena de homens
de neg6cio de Los Angeles, descreveu urn fato que todos conheciam
muito bem: 0 chefe politico e sua maquina eram parte integrante da 01'-
ganizagao d.a economia. "Voces nao podem construir nem explorar uma
estrada de ferro, uma empresa de bondes urbanos ou uma companhia
de gas, de agua ou de enr.rgia eletrica, abrir ou explorar uma mina, pos-
suiI' bOSqUt3e explorar madeira em grande escala ou manter qualquer ou-
tro neg6cio privilegiado, sem subornar, ou contribuir para subornar, 0 go-
verno. Voces me dizem em particular que tern de faze-lo, e eu aqui
lhes digo semipublicamente que tern mesmo de faze-lo. E e assim em.
tOdo 0 pais. Isto significa que temos uma organiza~ao da sociedade em
que, par alquma raztio, voces e sua classe, os lideres da sociedade mais
habeis, mais inteligentes, mais imaginosos, mais ousados e engenhosos,
estao e tern que estar contra a sociedade, suas leis e t6das as suas excres-
cencias". 100

97. Caso bem semelhante de contraste com a polltica oficial de assistencia social enCOl1-
tra-se na distribui~ao de ajuda aos desempregados, feita de maos abertas e 'sem car
politica, por Harry Hopkins, assistente de Franklin Dela.no Roosevelt no govE,rno do
Estado de Nova Iorque. Conforme diz Sherwood: "Hopkins foi asperamente criticado
p~las agenCi~s consagradas de beneficencia, por causa, dessas atividades irregulares;
dlzlam que nao era 'conduta profissional' distribuir boletins de trabalho sem uma invest;.
ga~aO completa. sabre cada requerente, sabre seus recursos financeiros e de sua familia
e, provavelmente, sabre a sua religiao. 'Harry mandou as agencias ao diabo'. dissp,
Goldberg [0 Dr. Jacob A. Goldberg era urn colaborador de Hopkins]." Robert E.
~~erwood, Roosevelt and Hopkins, An Intimate History (Nova Iorque: Harper, 1948!. 30.

98. 19 e Autobiography of Lincoln Steffens (Chautauqua, Nova Iorque: Chautauqua Press,
31),.618. Inspirando-se em grande parte em Steffens, como ele mesmo diz, F. Stuart

Chapin expoe com grande clareza as fungoes da maquina. politica. Veja-se sua obn
Contemporary American Institutions (Nova Iorque: Harper, 1934), 40-54.

99. Autobiography of Lincoln Steffens, 570.
100. Ibid., 572-3 [0 grifo e nossol. Isto ajuda a explicar, como disse Steffens, concordando

com 0 membro da Comissao de Folicia Theodore Roosevelt, "a proeminencia e respet·



Como a procura de servigos especialmente privilegiados nasce dentro
da estrutur~ da sociedade, 0 chefe politico preenche diversas fungoes pa-
ra este segundo subgrupo de neg6cios que busca privilegios. Essas "ne-
cessidades" dos neg6cios, tal como estao agora constituidos, nao sac ade-
quadamente cobertas por estruturas sociais tradicionais e culturalmente
aprovadas; em conseqi.iencia, a organizagao extralegal mais ou menos
eficiente da maquina politica surge para proporcionar esses servigos.
Adotar uma atitude exclusivamente moral para com a "eorrupta maquina
politiea", e perder de vista as pr6prias eireunstancias estruturais que
originam 0 "mal" que se ataca. tao rigorosamente. Adotar urn ponto de
vista funcional e proporcionar, nao uma apologia da maquina politica,
mas uma base mais s6lida para modifiear ou eliminar a maquina, desde
que se fagam arranjos estruturais especificos, seja para eliminar as pro-
curas efetivas da comunidade dos neg6cios, ou seja, se tal for 0 objeti-
vo, para satisfazer essas demand as por outros meios.

Urn terceiro grupo de fungoes especificas que a maquina politica rea-
liza para urn subgrupo especial, e 0 de proporcionar novos canais de mn'
bilidade social as pessoas que, de outra maneira, estariam excluidas dos
caminhos mais tradicionais para a "ascensao" pessoal. Tanto as fontes
dessa "necessidade" especial (de mobilidade social), como a forma em
que a maquina politiea vem contribuir para a satisfagao da referida ne-
cessidade podem ser compreendidas, examinando-se a estrutura da eul-
Lura e da ~ociedade em geml. Como se sabe, a cultura norte-americana
atribui enorme importancia ao dinheiro e ao poder como meta legitima
de "exito" para todos os individuos da soeiedade. Embora nao seja a
unica em !lOSSO inventario de metas culturais, continua figurando entre
8·S mais fortemente earregadas de afeto e valor positivos. Todavia, eertos
grupos e cf'rtas zonas eco16gicas sac notaveis pela ausencia relativa de
oportunidactes de se alcangar esses tipos (monetario e de' poder) de exi-
to. Tais subgrupos eonstituem, em suma, subpopulagoes em que "a im-
portaneia f'ultural atribuida ao exito pecuniario tern sido assirnilada, mas
que oferecern pouco acesso a meios tradicionais e legitimos para alcanga-
rem esse exito". As oportunidades tradicionais de trabaiho para as pes-
soas de (tais areas) se limit am quase eompletamente ao trabalho manual.
Dada nossa estigmatizagao cultural do trabalho manual, 101 e 0 corres-

pondente prestigio do trabalho "de colarinho branco e gravata", e evi-
dente que 0 resultado e a tendencia a eonseguir os objetivos eulturalmen-
te aprovados, por todos os meios possiveis. Por outro lado, "pede-se a
essas pessoas que orientem sua conduta para a perspectiva de acumular
riqueza (e poder) e, por l)utro lado, nega-se-lhes, em grande parte, as
oportunidades efetivas para faze-lo dentro dos padroes institucionais".

Ner,te contexto de estrutura social, a maquina politica preenche a
fungao basica de proporcionar caminhos de mobilidade social aqueles
que, de outro modo, ficariam em desvantagem. Dentro desse contexto, a
pr6pria maquina e a camarilha politic as corruptas "representam 0 triun-
fo da inteligencia amoral sabre 0 'fracasso' moralmente prescrito quan-
do os canais de mobilidade vertical se fecham au se estreitam numa so-
ciedade que outorga alto valor a ajluencia ec.onOmica, ao [poder] e d ele-
vagiio social para todos os seus individuQs".102 Como notou urn soei6lo-
go, baseado em varios a110Sde atenta observagao numa zona de bairros
pobres:

o soci610go que deixa de lade camorras, camarilhas ("rackets") e organizaQoes politicas,
por se desviarem dos padroes desejaveis, assim esquece alguns dos principais elementos !la
vida dos bairros afastados, favelas ou cortiQos ("slums") ... Nao descobre as funQoes que
<lesempenham para os individuos [dos agrupamentos do bairroJ. Os irlandeses e os iml'
grantes de outras nacionalidades que se the seguiram mais tarde, acharam as maio res difi-
culdades para encontrar seu lugar em nossa estrutura social, econamica e urbana. Acredita
alguem que os imigrantes e seus filhos teriam atingido seu grau atual de mobilidade social,
sem conseguir previamente 0 contrale da organizaQao politica de algumas das nossas maiores
cidades? 0 mesmo pode ser dito das organizaQoes de "racket" ou intimaQao. A politica e a
intimidaQao proporcionaram um meio de mobilidade social a individuos que, devido a sua
origem Hnica e a sua baixa posiQao social, nao podiam avanQar pelos canais "respeitaveis" .1l:3

Isto constitui, portanto, urn terceiro tipo de fungao, desempenhada
para urn <;ubgrupo diferenciadc. Esta fungao, diga-se de passagem, C
realizada pela mer a existencia da maquina politica, porque e na propria

tabilidade dos homens e das mulheres que intercedem pelos escroques e pelos cOn"uptos",
quando estes sao detidos durante alguma campanha peri6dica para "limpar a mll.-
quina politica". Cf. Steffens, 371 e passim.

101. Veja·se 0 estudo do "National Opinion Research Center" sabre a avalia.Qao das ocupa-
Qoes, que comprova firmemente a impressao geral de que as ocupaQoes manuais estao
colocadas muito baixo na escala social de valares, mesmo entre aqueJes que se dedicam
a um trabalho manual. Observe·se bem as implicaQoes deste ultimo caso. Com efeUo,
a estrutura cultural e social impoe os val6res do sucesso pecuniario e do poder mesma
aqueles que se acham presos as estigmatizadas ocupaQoes manuais. Examine-se, sabre
este pano de fundo, a poderosa motivaQao para se alcanQar esse tipo de sucesso por
qualquer meio. Um lixeiro, que concorda com outros norte-americanos na opiniao
de que a profissao de lixeiro "e a mais baixa das ocupaQOes baixas", dificilmente pode

ter de si mesmo uma imagem que the agrade: faz um trabalho de "paria" na pr6pria
sociedade que nao se cansa de the garantir que "todo individuo que tenha verdadeiro
merito pode progredir". Acrescente·se a isto sua confissao pcasional de que "nao teve
as mesmas possibilidades que os outros, digam 0 que quiserem" e se percebera a enor·
me pressao psico16gica que pesa sabre ele para "igualar a marcaQao", encontrando
algum meio, legal ou ilegal, de melhorar. Tudo isto proporciona 0 pano de funda
estrutural e derivadamente psicol6gico para a "necessidade socialmente induzida" em
certos grupos, para se encontrar um c~,minho acessivel de mobilidade social.
Merton, "Social structure and anomie", Capitulo IV deste volume.
William F. Whyte, "Social organization in the slums", (OrganizaQao social nas favelas
ou cortiQos) American Sociological Review, fevereiro de 1943, 8, 34-39 [0 gnfo e nosSOJ.
Assim, pois, a maquina pol~tica e a camorra ("racket") de intimidaQao representam
um caso especial do tipo de ajustes organizativos as condiQoes descritas no Capitulo
IV. Note.se que representam um ajuste organizativo; estruturas definidas nascem e
funcionam para reduzir um tanto as tensoes agudas e os problemas dos indivlduos
apanhados no conflito descrito entre a "pressao cultural do sucesso para todos" e 0

"fato soci~Jmente estruturado de oportunidades desiguais para 0 sucesso". Como. 0

indica 0 Capitulo IV, sac possiveis outros tipos de "ajustamento" individual: delm-
qiiencia do tipo "lObo solitario" estados psicopatol6gicos, rebeldia, retraimento provocado
pelo abandono de metas culturalmente aprovadas etc. Da mesma maneira, outro'
tipos de ajustamentos organizativos surgem de vez em quando; 0 "racket" ou a maquma



i
maquina que estes individuos e subgrupos encontram mais ou menos sa-
tisfeitas suas necessidades ,nduzidas pela cultura. Isto se refere aos ser-
vir;os que a pr6pria aparelhagem politica distribui ao seu pessoal. Ma..<;
\'isto dentro do contexto social mais amplo que temos examinado, ja nao
parece simples mente urn meio de engrandecimento pr6prio para os indi-
v~duos ansiosos de lucre e de poder, mas tambem como uma providen-
cia organizada para subgru7JOS que, de outra mane ira, seriam excluidos
au prejudieados na corrida para 0 "exito".

Assim como a maquina politica presta servir;o aos neg6cios "legiti-
mos", tambem funciona para prestar servir;os da mesma especie a ativi-
dades "ilegitimas", tais como, centros de vieio, delitos e grupos de chan-
tagem ou intimidar;ao ("gangsters" e "racketeers"). Uma vez mais, 0 pa-
pel socio16gico fundamental da maquina a este respeito, so pode ser apr~-
ciado em sua forma mais completa quando se abandonam provis6riamen-
l.e as atitudes de indignar;ao moral, a fim de examinar com t6da inocen-
cia mOral 0 funcionamento real da organizar;ao. Sob esta luz, torna-se
desde logo evidente que 0 subgrupo dos delinquentes, dos malfeitores que
operam na base da chantagem ou intimidar;ao ("racket") e dos jogadores
profissionais, tern analogias fundamentais de organizar;ao, exigencias e
funcionamento com 0 subgrupo dos industriais, dos homens de neg6-
cio e dos especuladores. Se existem Reis da Madeira ou Reis do Pe-
tr6leo, tamhem existem Reis do Vicio e Reis da Camorra. Se os neg6cios
legitimos em expansao organizam sindicatos administrativos e financei-
ros para "racionalizar" ou "unificar" zonas cliversas de prociur;ao e de em-
presas, tambem 0 racket e u clelito pr6speros organizam sindicatos do cri-
me, para POl' ordem nas zor.as de outra maneira ca6ticas da produr;ao
de bens e Rervir;os ilicitos. Se 0 grande comercio legitimo considera rui-
nOsa e ineficiente a proliferar;ao de pequenas empresas que sUbstituem,
POl' exemplo, as cadeias de supermercados gigantes pOl' centenas de pe-
quenas mercearias de esqwna, tambem os neg6cios ilegitimos adotam a
mesma atitude e organizam sindicatos do crime e do vicio.

Finalmente, e este e urn dos aspectos mais importantes, existe a ana-
logia fundamental, se nao a quase identidade, entre 0 papel economico
dos neg6cios "legitimos" e 0 dos neg6cios "ilegftimos". Uns e outros se
dedicam em certo grau a fornecer bens e servic;;os para os quais existe
demanda economica. Moral a parte, uns e outros sac neg6cios, empre-
sas industriais e profission'lis, que distribuem bens e servir;os desejados
por alguem, para os quais ha urn mere ado em que os bens e servi(;os
se transform am em mercadoria. E, numa sociedade predominantemen-

te de mercado, autra coisa nao se poderia espers.r senao 0 aparecimento
de empresas adequadas onde quer que haja uma demand a de mercado
para certos bens e servir;os.

Como se sate, 0 vicio, 0 crime e os rackets sac "grandes neg6cios".
Basta pensar que, em 1950, 0 r.umero de prostitutas profissionais nos Es-
tados Unidos foi calculado em 500.000; compare-se esse numero com os
200.000 medicos e as 350.000 enfermeiras profissionais registrados na mes-
ma epoca. E difieil calcular quem tenha a maior clientela: os hornens
e as mulheres profissionais da medicina ou os homens e as mulheres
que fazem profissao do vicio. E dificil, naturalmente, calcular 0 ativo
economico, a renda, os lucros e dividendos do jogo clandestino no meso
mo pais e compara-lo, por exrmplo, com 0 ativo, a renda, os lucros e os
dividendos oa industria de calr;ados, mas e bem possivel que as duas
iudustrias estejam mais ou menos a par. Nao existem cifras exatas s6-
bre os gastos anuais em narc6ticos proibitivos e e provavel que sejam
menos que os gastos em doces, mas tambem e provavel que sejam
maiores que os gastos em livros.

Basta refletir urn momento para reconhecer que, em termos estrita-
mente economicD'S, nao ha l!enhuma diferenr;a importante entre 0 forne-
cimento de bens e servir;os licitos e ilicitos. 0 trafico de bebidas alc06li-
cas documenta isto de forma adequada. Seria extravagante argumentaf
que, antes de 1920 (quando entrou em vigor a emenda constitucional N:
18, ou seja, a "lei seca") 0 fornecimento de bebidas alc06licas constituia
urn servir;o economico, que c'.e 1920 a 1933 ja nao constituia urn servi!{o
economico prestado a urn mercado, e que de 1934 ate 0 presente tomou
novamente urn carater util. Ou seria economicamente (nao moralmenteJ
absurdo dizer que a venda de alcool de contrabando no Estado seco de Kan-
sas no.o corresponde a satisfa(;ao de urna procura no mercado, da mesma
forma que a venda de alcool legalmente fabricado no vizinho Estado "umi-
do" de Missouri. Exemplos desta cIasse podern multiplicar-se ate ao in-
finito. Sera possivel sustentar que nos paises europeus, onde a prostitui.
(;aO esta registrada e legalizada, a prostituta presta urn servir;o economi·
co, enquanto que neste pais, onde nao esta legalmente sancionada, a pros-
tituta nao presta tal serviGu? Ou que 0 abortista profissional esta n0
mercado economico quando tern situar;ao legal reconhecida, e que esta fo-
m do merr.~do economico quando 0 aborto e urn tabu legal? Ou que 0

jogo satisfaz a uma demanda especifica de passatempo em Nevada, on-
de constitui 0 maior neg6cio nas maiores cidades do Estado, ma~ que
dlfere essencialmente, sob pste aspecto, do cinema no Estado vizinho cia
Calif6rnia? 1N

politicas nao sao os iinicos meios organizados disponiveis para enfrentar €ste problema
induzido pela sociedade. A participagao em organizag6es revolucionarias, por exemplo,
pode ser considerada, dentro deste contexto, como um modo alterna.tivo de ajustamento
organizativo. Aqui damos apenas uma informagao te6rica disso tudo, ja que, de outro
modo, poderiamos perder de vista os cOl1(;eitos funcionais basicos de substitutos fUll.
cionais e de equivalentes funcionais, que deverao ser discutidos por extenso numa prf)-

Xlma publicagao.

104. Talvez a exposigao mais perspicaz desse ponto de vista tenha sido a que fizeram
Hawkins e Waller: "A prostituta. 0 rUfiao, 0 vendedor de narc6ticos, 0 explorad01
de uma batota, 0 vendedor de fotografias obscenas, 0 contrabandista, 0 abortista, sao
todos eles elementos produtivas, pais todos eles produzem servigas ou bens que a gente

de"eja e est,; disposta a pagar. Acontece que a sociedade proibe esses bens e servigos,



o fato de nao reconhecer que esses negoclOs sac apenas moralmen-
te, mas n3,0 econ6micamente distinguiveis dos neg6cios "legitimos" ori-
'ginou grande confusao nas analises. Desde que se reconhe<;a a identi-
dade entre os dais, ja se podera perceber que, se a maquina poIitica de-,
13empenha tun<;oes para "os gran des neg6cios legitimos", e muito prova-
vel que tambem desempenh8.ra fun<;oes n300 muito diferentes para "as
gran des neg6cios ilegitimos". E, naturalmente, e 0 que se da com mui-
fa frequencia.

A fun<;3oodisuntiva da maquina politica para sua clientela dclinqi.ien-
te, viciosa e de camorra ("racket") e de Ihe permitir explorar a satisfa-
<;ao de demandas econ6mic3G de um grande mercado, sem a devida inter-
ven<;ao do governo. Assim como as gran des empresas podem contribuir
para os gastos eleitorais de Ulll partido politico, no intuito de conseguir
um minimo de interven<;3oogovernamental, assim tambem agem os gran-
des "rackets" e as grandes organiza<;Oes do crime e do vicio. Em am-
bos_o,~caso~, a maquina politica ~ode, em graus variaveis, fornecer "pro-
Le<;ao. Em ambos os casos, mUltas caracteristicas do contexto estrutu-
ral ~3ooi~enticas: (1) demanda do mercado, para bem-estar e servi<;os;
(2) mteresse dos exploradores em levar ao maximo 0 lucro das empre-
.sas; (3) necessidade de controlar parcialmente 0 governo que. de outra
Jorma,. poderia interferir nas atividades dos homens de neg6cios; (4 l
llecessldade de uma agencia eficiente, poderosa e centralizada que pro-
JJorcione uma liga<;ao entre 0 "mundo dos neg6cios" e 0 governo.

Sem presumir que as paginas precedentes esgotaram 0 capitulo das
fun<;oes nem 0 capitulo dos subgrupos servidos pela maquina politic a
ja podemos ver, ao menos, que na atualidade, esta desempenha algUma.;
funr;oes para diversos subgrupos, junr;oes estas niiodesempenhadas em
jorma apropriada pelas organizar;oes cultural mente aprovadas e mais
tradicionais.

Embora somente de passagem, podem-se mencionar aqui algumas im-
plica<;oes da analise funcional da maquina politica que, naturalmente,
estao a exigir estudo mais intensivo. Em primeiro lugar, a analise fei-
ta nas paginas snteriores tem implica<;oes eiretas para a engenharia so-
cial. Ajuda a explicar por que os esfor<;os peri6dicos de "reforma poli-
tica", de "elimina<;3oodos corruptos", "de limpeza da casa politica" sao
Hpicamente (embora nao necessariamente) ineficientes e de pouca dura-
'~3oo. Servem de exemplo pam um teorema fundamental: t6da tentativa
·de eliminar uma estrutura social existente sem jornecer previamente ou-
·t~as :struturas adequadas para. preencher as junr;oes exercidas pela orga-
nzzar;ao que se quer abolir, esta condenada ao jracasso. (Desnecessario
e dizer que este teorema tem 81cance muito maior que 0 caso especifico

mas certa gente continua a produzi-los e outra gente continua a consumi-Ios' urn
decreto ou urn ato legislativo nao bastam para que 11Iesdeixem de fazer pa~e do
sIstema econ6mico". "Critical notes on the cost of crime" Journal of Criminal Law
.and Criminology, 1936, 26, 679-94,pag. 684. '

da maquina political. Quando a "reforma politica" se limita a "elimi-
naeao dos velhacos", pouco mais faz que entregar-se a magia sociol6gt-
(;a. A reforma pode, durante algum tempo, colocar algumas figuras no·
vas na ribalta politica; pode servir a fun<;ao social fortuita de assegurar
uma vez mais ao corpo eleitoral que as virtudes morais continuam inta-
tas e que finalmente triunfarao; pode efetuar, realmente, uma mudan<;a
ao pessoal da maquina politica; e pode mesmo, durante algum tempo,
refrear as atividades da maquina ate 0 ponto de ficarem insatisfeitas as·
muitas necessidades que ela anteriormente perfazia. Mas nao se pode'
evitar que, a menos que a reforma implique tambem em dar "nova for-
ma" a estrutura social e politica, de tal sorte que as necessidades existen·
tes sejam satisfeitas por outras estruturas, ou a menos que implique nu·
ma mudan<;a que elimine por completo as necessidades, a maquina poli-
tica voltara ao seu lugar integrante do sistema social das coisas. Pro-
curar a mudanr;a social sem 0 devid:o reconhecimento dJas junr;oes manto
jestas e latentes desempenhadas pela organizar;iio social que esta so-
frendo a mudanr;a e cantentar-s·e com 0 ritual social em vez de lanr;ar
miio d,a engenharia social. Os conceitos de fun<;oes manifestas e laten-
tes (ou seus equivalentes) s300 elementos indispensaveis no repert6rio
tecnico do f'ngenheiro social. Neste sentido decisivo, tais conceitos n300
s300"meramente" te6ricos (no sentido abusivo da palavra) mas eminen-
temente pratieos. Na execu<;fio deliberada das altera<;oes sociais, so-
mente podpm ser ignorados ao pre<;o de aumentar consideravelmente 0

risco de fracasso.
Uma s€'gunda implica<;3oodesta analise da maquina politica tamMm

abrange zonas mais amplas que a que vimos examinando. Tem sido assi-
nalado as v€zes 0 paradoxo de que, entre os que ap6iam a maquina poli-
fica, figuram tantos elementos "respeita,vC'is" da classe empresarial, que
sao, e claro, contrarios ao delinquente ou ao racketeer, elementos "nao
respeitaveis" do baixo mundo. A primeira vista, tal fato e apontado co-
mo caso muito estranho de acasalamento. As vezes, um meritissimo
juiz tem de sentenciar 0 mesma racketeer ao lado do qual esteYa' senta.-
do na noite anterior, numa ceia sem cerim6nia, com figuroes politicos.
Dm promotor estadual de justi<;a cruza, na rua, com um reu confesso
mas absolvido, que se esta dirigindo a residemcia secreta onde a chefe po-
litico convocou uma reuni3oo. 0 grande homem de neg6cios pode quei-
xar-se, quase tao amargamente quanto a grande racketeer, das pesadas con-
tribui<;oes que 0 chefe politico exige para 0 fundo do partido. Os adver-
sarios soeiais encontram-se na mansao cheia de fumo de cigarros do po-
litico bem sucedido.

Tudo isto deixa de ser considerado IJaradoxal. se examinado a luz
da analise funcional. Uma vez que a maquina serve da mesma forma ao
homem de neg6cios e ao delinQuente, entrecruzam-se os dais grupos que,
aparentemente, s300 antipodas. Isto aponta para urn teorema mais ge-
ral: as junr;oes sociais de uma organizar;iio ajudam a d!eterminar a estru-
tura (incluindo-se 0 recrutamento do pessoal compreendido na estrutu-



ra), c:ssim como a estrutura ajuda a determinar a ejiciencia com que se
realizam as jungoes. No que se refere a situagao social, 0 grupo dos ho-
mens de neg6cios e 0 grupo delinquente constituem, de fato, p610s distin-
tos. Mas a situagao social nao determina completamente a conduta ou
as relagoes ·entre os grupos. Sao as fungoes que modificam essas rela~oes.
Dadas suas necessidades instintivas, os diferentes subgrupos da sociedade
em geral estao "integrados", quaisquer que sejam seus desejo& ou in ten-
90es pessoals, pela estrutura centralizadora que atende as diversas neces-
sidades. Numa frase que implica muitas coisas e que requer exame mais
detalhado, c. estrutura ajeta a jungtio e a jungtio ajeta a estrutura.

livro tao amplo e tao legicamente complexo The Social System nao podem
ser facilmente distinguidas dos seus desenvolvimentos conceptuats mais
provIscirios e as vezes discutiveis; semente agora os soci610gos come<;am
a fazer as distin<;oes necessarias. Mas evidentemente ambas as pesqudsas
vindas das formula<;oes de Parsons e da revisao critica te6rioa, e claro"
representarn urn passo decisivo para uma exposi<;ao met6dica da teoria
sociolcigica atual.

The Structure oj Society, de M. J. Levy Jr. (Princeton University
Press, 1953), procede em grande parte, nas palavras do seu autor, do sis-
tema conceptual de Parsons e oferece uma multiplicagao 16gica de nume-
rosas categorias e conceitos. Resta ver se tais taxonomias de conceit os
se revelarn apropriadas e liteis na analise de problemas sociol6gicos.

Analises menos extensas porern mais incisivas, de problemas te6ri-
cos selecionados de analises funcionais, tern aparecido em alguns trabalhos
provindos de diversas "zonas culturais" de teoria sociol6gica, como Se po-
de ver pela breve bibliografia que segue. Talvez 0 rnais penetrante e pro-
dutivo de todos €lIes seja 0 par de trabalhos relacionados entre si, de
Ralf Dahrendord, "Struktur und Funktion", em Kolner Zeitschrijt' jilr
Soziologie und Sozialpsychologie, 1955, 7, 492,519; e de David Lockwood,
"Some remarks on 'The Social System'" em The British Journal oj Socio-
logy" 1956, 7, 134-146. Ambos as trabalhos constituem casos exemplares
de teoriza<;ao sistematica, destinada a assinalar lacunas especificas no es-
tado atual da teoria funcional. Urn relat6rio meditado e nao pOlemico
da situagao da teoria funcional e de alguns de seus problemas-chave nao
resolvidos sera encontrado em "Structural-functional analysis: some pro-
blems and misunderstandings", por Bernard Barber, em American Socio-
Togical Review, 1956, 21, 129-135. Urn esfar<;o para esclarecer 0 impor-
tante problema da 16gica da analise, implicito na parte da sociologia fun-
vional destinada a interpretar tipos estruturais observados na sociedade,
foi realizado por Harry C. Bredemeier em "The methodology of functio-
nalism", em American Sociological Review, 1955, 20, 173-180· Embora es-
te trabalho atribua discutivelmente certas suposigoes a varias analises
funcionais que examina, tern '1 clar,) merito de colocar em foco a impor-
tante quest.iio da 16gica adequada de analise funcional.

Quanto a inclusao da analise funcional dos antropologistas na socio-
lagia contempOl'l:lnea (nao meramente na antropologia), veja-se 0 instru-
tivo trabalho de Melford E. Spiro, intitulado "A typology of functional.
analysis", em Explorations, 1953, 1, 84-95 e 0 minucioso exame critico de
Raymond Firth em "Function", em Current Anthropology, (dirigida por
William L. Thomas Jr.), University of Chicago Press, 1956, 237·258 .

A difusao da teoria funcional recentemente formulada nos Estados
Unidos repercute numa serie de apreciagoes criticas da referida teoria na
Belgica, Franga, Italia e Brasil. Entre as mais importantes figuram:
"Fonction et finalite en sociologie", por Henri Janne, em Cahiers Interno.-
tionauxde Sociologie, 1954, 16, 50-67, que procura entrela<;ar a teoria fun-

Esta revisao de algumas consideragoes importantes sabre a analise
estrutural t- funcional pouco mais fez que indicar algun~ dos principals
p.ro~lemas e possibilidades Of0!£cidos por este modo de interpretagao so.
clOloglCa. Cada urn dos itens catalogadJs no paradigma requer constan-
te esclarecimento te6rico e pesquisas empiricas acumulativas. Mas e
claro que na teoria funcional, despida c1.aquelespostulados tradlcionais
que a cercayam e amiude a con\'ertiam em pouco mais de uma racionali-
zagao poste:lOr das praticas f:)xistentes, a sociologia disp6e de urn com§.
(0. de a.nalise sistematica e p.mpiricameate relevante. Espera-se que a
onentagao aqui indicada possa sugerir a factibilidade e a desejabilidadf-
de ~ma maior codificagao da. analise fUIicional. Desta maneira, cada
secgao do paradigma sera tratada oportunamente em capitulo documen-
tado, analisado e codificado da hist6ria da analise funcionaJ.

Quando foi escrito pela prlmeira vez em 1948 0 trab:;.Iho anterior
re~re~en.tou urn esfargo para sistematizar as suposig6es e os conceito~
~nr:CJIPals da teona da ~naliSE' fU"1cional em sociologia, que se achava
r nta~ .numa lenta :volugao. 0 desenvolvimento dessa teoria sociol6gic3.
ctdqUlrm d.esde entao Importancia nota vel. Au preparar esta edicao in-
~orporei a ela algumas das ampliagoes e correg6es que se prodUZi~a~ no
mtervalo, mas deixei uma formulagao extensa e detalhada para outro
volume agora em preparo. Por conseguinte, pode ser util nesta conjun-
t~ra, c~t~logar nao tadas, mas apenas algumas, das recentes contribUi-
goes teoncas a analise funcional em sociologia.

A maim" contribuigao te6rica nos ultimos anos foi, naturalmente, ')
~e Talcott Parsons em The Social System (Glencoe, Illinois: The Free
.•.ress, 1951). acrescida por novos trabalhos de Parsons e de seus cola-
boradores . T Par R F .'. sons,.. Bales e E. A. Shlls, Working Papers in
:he Theory oj Ac'tion (Glencoe, Illinois: The Free Press, 1953); T. Parsons
,.~~: A. Shils (ed.) Toward a General Theory oj Action, (Cambridge: Har-
.",. a Umverslty Press, 1951). As contribuigoes mais importantes de urn


