
TEXTOSBASICOS DE CISNCIAS SOCIAlS 

Diretor: 

OTAVIO GUILHERME VELHO 

I 

-.  

OfENOm.ENO  
 

OrganiZQ9iio e Introdufiio de 

OTAVIO GUlLHERME VELHO 

2.tl ediriio 

ZAHAR EDITORES  
RIO DE JANEIRO  



capa·de 

eRreD 

1973 

Direitos para a lingua portuguesa adquiridos por  
ZAH.AR EDITORES  

Rua Mexico, 31 - Rio de Janeiro  
que se reservarn a propriedade desta tradu9fi,o  

Impresso no Brasil 

INDICE  

lNTRODUC:;AO ................................ 7 

A METROPOLE E A VIDA MENTAL. - GEORG 
SIMMEL 
Tradu!;ao de SERGIO MARQUES DOS REIS ........ 11 

A CIDADE: SUGESTOES PARA A INVESTIGAC:;AO 
DO COMPORTAMENTO HUMANO NO MEIO 
URBANO - ROBERT EZRA PARK 
Tradu!;ao de SERGIO MAGALHAES SANTBIRO ....... 26 

CONCEITO E CATEGORIAS DA CIDADE - MAX 
WEBER 
Tradut;ao de ANTONIO CARLOS PINTO PEIXOTO .. , 68 

o URBANISMO COMO MODO DE VIDA 
WIRTH 
Tradu!;ao de MARINA CORREA TREUHERZ 

- LOUIS 

.. . . . . . . 90 

A ORGANIZAC:;AO SOCIAL NO MEIO URBANO -
PAUL-HENRY CHOMBART DE LAUWE 
Tradu!;ao de MOACIR PALMEIRA ............... 114 



10 o FEN6MENO URBANO 
I 

cidades enquanto do universo pelo homelll e \ ..  

media!tao na do homem nesse universo, 11 ou as de I  

autores que buscam outras "varhlveis" para servir de flo con·  
dutor no estudo da cidade. "  

Todos esses estudiosos, entretanto, aceitem ou nao 0 ur· 
banD como categoria explicativa basica, estao de acordo quanta 
a sua enorme importancia, mormente na epoca atual. Isso t 
porque, mesmo no caso desses ultimos, a cidade sempre e 
considerada como 0 locus de convergencia das grandes cor· 
rentes e interesses economicos, politieos e ideologicos. E se 
anteriormente a Industrial tal se dava sobretudo 
como instrumento do poder social por excelencia que ainda 
residia no campo e que imprimia profundamente sua marca 
sobre a propria cidade, com a Revolu(;ao Industrial desloca-se 
efetivamente 0 centro real do poder, 0 que inverte a tendencia 
blisica, fazendo com que 0 "modo de vida urbano" .- e lOais 
ainda 0 "metropolitano" - levado pela tecnica mOOerna, pelos 
meiosde comunica(;ao e de tiansporte, va tendendo a per· 
mear cada vez mais todos os niveis da vida social nos mais 
remotos rincOes 'do globo. Assim, mesmo aqueles que nao 
aceitam a primazia explicativa do urbano como tal concord am 

"  com a importancia da categoria inclusiva de sociedade urbano-
industrial, em que 0 "industrial" permite ao "urbano" atua-
lizar tOOas as suas virtualidades, em oposi(;ao a sociedade 
agrada tradicional, em que ocorre 0 inverso. Para 0 estudo da 
cidade isso implica que se abandone a caracteriza(;ao "abstrata" 
do urbano e que, descendo mais ao concreto e ao hist6r:co, 
aceita-se, como ponto de partida, uma distin(;ao basica entre 
cidades inseridas em sistemas pre-industriais e industriais, e ' 
em todas as suas variantes organizacionais. 6 

Por fim, queremos alertar 0 leitor para 0 fato de que 
os artigos estao apresentados em ordem cronol6gica, 0 que 
nao deixa, como todo criterio, de ser ate certo ponto arbi-
tracio. Outra posslvel, e que pode ser adotada pelo 
leitor em termos de leitura, seria come(;ar pelos dois classicos 
europeus (Simmel e Weber), passando depois pelos norte-
americanos (Park e Wirth) e terminando com Chombart de 
Lauwe, autor contemporaneo. 0 leitor menos familiarizado 
com as Ciencias. Sociais pode preferir, no entanto, seguir 0 f 
caminho inverso. I 

OT.AVIO GUILHERME VELHO 

aVer I.eroi·Gourhan, Andre, Le Gest et la Parole, Ed. Albin 
Michel, 1965, cap. XIII, "I.es symboles de la societe". 

Ver Sjoberg, Gideon, The preindustrial City; Past and Present, .po 
The Free Press, Glencoe, Illinois, 1960, esp; "Introduction". . 

A METROPOLE E A VIDA MENTAL * 

GEORG SIMMEl. 

Tradu(;ao de SERGIO MARQUES DOS RBIS 

Os problemas mais graves da vida modema derivam da 
reivindica(;iio que faz 0 individuo· de . preservar a autonomia 
e individualidade de sua existencia em face das esmagadoras 
for(;as sociais, da heran(;a hist6riea, da eultura externa e da 
tecniea de vida. A luta que 0 homem primitivo tern de travar 
com a natureza pela sua /isica alcan(;a sob esta 
forma moderna sua transfonna(;ao mais recente. 0 seculo 
XVIII conclamou 0 homem a que se libertasse de todas as 
dependencias hist6dcas quanta ao Estado e a religiao, a moral 
e a economia. A natureza do homem, originalmente boa e 
comum a todos, devia desenvolver-se sem peias. Juntamente 
com maior liberdade, 0 seculo XVIII exigiu a especializa(;ao 
funcional do homem e seu trabalho; essa espeeializa(;ao torna 
urn individuo incomparavel a outro e cada urn deles indis-
pensavel na medida mais alta possivel. Entretanto, esta mesma 
especializa(;ao torn a cada homem proporcionalmente mais de· 
pendente de forma direta das atividades suplementares de tOOos 
os outros. Nietzsche va 0 pleno desenvolvimento do individuo 
condieionado pela mais impiedosa luta de indivlduos; 0 socia-
Usmo acredita na supressao de tOOa competi(;iio pela mesma 
razao. Seja como for, em tOOas estas posi(;oes, a mesma moti-
va(;ao Msica esta agindo: a pessoa resiste a ser nivelada e 
unifonnizada por urn mecanismo sociotecnol6gico. Uma inves-
tiga(;ao que penetre no significado intimo da vida 

• Traduzido de "The Metropolis and Mental Life", The Sociology 
of Georg Simmel, traduzido e editado par Kurt H. Wolff - The Free 
Press, Glencoe, Illinois, 1950. Copyright © by The University of 
Chicago Press. PubUcado pela prime ira vez em 1902. 
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mente modema e seus produtos, que penetre na alma do corpo 
cultural, por assim dizer, deve buscar resolver a que 
estruturas como a metropole disp6em entre as conteudos indi-
vidual e superindividual da vida. Tal deve res-
ponder a pergunta de como a personalidade se acomoda nos 
ajustamentos externas. Esta sera minha tarefa de 
hoje. 

A base psicol6gica do tipo metropolitano de individuali-
dade consiste na intensifictlfiio dos estimulos nervosos. que 
resulta da brusca e ininterrupta entre estimulos exte-
riores e interiores. 0 homem e uma criatura que procede a 

Sua mente e estimulada pela entre a 
impressao de urn dado momenta e a que a precedeu. Impres-
soes duradouras, impressoes que diferem apenas ligeiramente 
uma da impressOes que assurnem urn curso regular e 
habitual e exibem contrastes regulares e habituais - todas 
essas formas de impressao gastam, por assim dizer, menos 
comciencia do que a rapida convergencia de imagens em mu-

a descontinuidade agUda contida na apreensao com uma 
unica vista de olhos e oinesperado de impressoes subitas. 

,I Tais sao as psicologicas que a metropole cria. Com 
cada atravessar de rua, como 0 ritmo e a multiplicidade da 
vida econ8mica, ocupacional e social, a cidade faz um con.. 
traste profundo com a vida de·cidade pequena e a vida rural 
no que se refere aos fundamentos sensoriais da vida psiquica. 
A metr6pole extrai do homem, enquanto criatura que procede 
a uma quantidade de consciencia diferente, da 
que a vida rural extrai. Nesta, a ritrno da vida e do conjunto 
sensorial de imagens mentais £lui mais lentamente, de modo 
mais habitual e mais uniforme. :s precisamente nesta conexao 
que a carater sofisticado da vida psiquica metropolitana se 
lorna compreensivel _. enquanto it vida de pequena 
cidade,· que descansa mais sobre relacionamentos profunda-
mente sentidos e emocionais. Estes ultimos se enrafzam nas 
camadas mais inconscientes do psiquismo e crescem sem grande 
dificuldade ao ritmo constante da ininterrupta de 
babitos. 0 intelecto, entretanto, se situa nas camadas trans-
parentes, conscientes, mais altas do psiquismo; IS a mais adap-
tavel de nassas interiores. Para acomodar-se a 
e ao contraste de fenomenos, 0 intelecto nao exige qualquer 
choque ou transtorno interior; ao passo que e somente atraves 
de tais transtornos que a mente mais ,?onservadora se poderia 
acomodar ao ritmo metropolitano de acontecimentos. Assim, 0 
tipo metropolitano de homem - que, naturalmente, existe em 
mil variantes individuais - desenvolve urn 6rgao que a pro:-
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tege das correntes e discrepancias de. sua ambi: 
extern a, as quais, do contra rio, 0 desenraizariam. Ele 

reage com a ao inves de com 0 Nisto, uma 
conscientiza!raocrescente vai assumindo a prerrogativa do psi-
quico. A vida metropolitana, assim, implica uma consciencia 
elevada e uma predominancia da inteligencia no homem metro-
politano. A  aos fenomenos metropolitanos e transferida j" aquele orgao que e menos senslvel e bastante afastado da zona 
mais profunda da personalidade. A intelectuaIidade, assim, se 
destina a preservar a vida subjetiva contra 0 poder avassalador 
da vida metropolitana. E a intelectualidade se ramifica em 
muitas dire¢oes e se integra com numerosos fenomenos 
discretos. 

A metr6pole sempre foi a sede da economia monetaria. 
Nela, a multipJicidade e da troca economica dao 
urna importancia aos meios de troca que a fragilidade do co-
mercio rural nao teria permitido. A economia moneHiria e 0 
dominio do intelecto estao intrinsecamente vinculados. Eles 
partilham uma atitude que ve como prosaico 0 lidar com 

 homens e coisas; e, nesta atitude, uma formal freqiien-
temente se combina com uma dureza desprovida de conside-

A pessoa intelectualmente sofisticada e indiferente a 
toda a individualidade genuina, porque dela resultam 
namentos e que nao podem ser exauridos com ope-

I  16gicas. Da mesma maneira, a individualidade dos feno-\ 
!  menos nao e comensunlvel com 0 principio pecunhirio. 0 

dinheiro se refere unicamente ao que e comum a tudo: ele 
pergunta pelo valor de troca, reduz toda qualidade e indivi-
duaIidade a questao: quanto? Todas as emocionais 
intimas entre pessoas sao fundadas em sua individualidade, ao 
passo que, nas racionais, trabalha-se com a homem 
como com urn mlmero, como um elemento que e em si 
mesmo indiferente. Apenas a objetiva, mensuravel, 
e de interesse. Assim, 0 homem metropolitano negocia com 
seus fornecedores e cIientes, seus empregados domesticos e fre-
qiientemente ate com pessoas com quem e obrigado a ter inter-
cambia social. Estes aspectos da intelectualidade contra starn 
com a natureza do pequeno circulo, em que a inevitavel conhe-
cimento da individualidadeproduz, da mesma forma inevi-
tavelmente, urn tom mais calido de comportamento, urn com-
portamento . que vai alem de urn mero balanceamento pbjetivo 
de e Na esfera da psicologia economica 
do pequeno grupo, e importante que, sob primitivas, 
a produc;ao sirva ao cliente que solicita a mercadoria, de modo f 

!  que a produtor e 0 consumidor se A metr6pole 
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moderna, entretanto, e provida quase que inteiramente pela 
produSlao para 0 mercado, isto e, para compradores inteira-
mente desconhecidos, que nunca entram pessoalmente no 
campo de visao propriamente dito do produtor. Atraves dessa 
anonimidade, os intecesses de cada parte adquirem um carater 
impiedosamente prosaico; e os egolsmos economicos intelec-
tualmente calculistas de ambas as partes nao precisam temer 
qualquer falba devida 80S imponderaveis das pessoais. 
A economia do dinheiro domina a metropole; eia desalojou 
as Ultimas sobrevivencias da produSlao domestica e a troca 
direta de mercadorias; eia reduz diariamente a quantidade de 
trabalho solicitado pelos clientes. A atitude que podedamos 
chamar prosaicista estli obviamente tao intimamente inter-re-
lacionada com a economia do dinheiro, que e dominante na 
metr6pole, que ninguem pode dizer se foi a mentalidade inte-
lectualfstica que primeiro promoveu a economia do dinheiro 
ou se esta Ultima determinou a primeira. A maneira metropo-
litana de vida e certamente 0 solo mais fertil para esta reci-
procidade, ponto que documentarei pela mera do que 
foi dito por urn dos mais eminentes historiadores constitucionais 
ingleses: ao longo de todo 0 curso da hist6ria inglesa, Londres .,/ 
nunca funcionou como 0 coraSlao da Inglaterra, mas freqiien-
temente como Seu intelecto e sempre como sua bolsa de di-
nheirol 

Em rertos aparentemente insignificantes, que se si-
tuam sobrea superffcie da "ida, as mesmas correntes psiquicas 
se unificam caracteristicamente. A mente mOOerna se lomou 
mais e·mais calculista. A· exatidao calculista da vida pratica, 
que a economia do dinheiro criou, corresponde ao ideal da 
ciencia natural: transformar 0 mundo num problema aritme-
tico, -dispor tOOas as partes do mundo por meio de formulas 
matematicas. Somente a economia do dinheiro chegou a encher 
os dias de tantas pessoas com pesar, calcular, com determi-

numericas, com urna de valores qualitativos a 
quantitativos. Atraves da natureza calculativa do dinheiro, uma 
nova precisao, uma certeza na de identidades e di-

uma ausencia da ambigtiidade nos acordos e com-
surgiram nas de elementos vitais - tal como 

externamente esta precisao foi efetuada pela difusao universal 
dos rel6gios de bolso. Entretanto, as da vida metro-
politana sao simultaneamente causa e efeito dessa caracteds-
tica. Os relacionamentos e afazeres do metropolitano tfpico sao 
habitualmente tao variados e complexos que, sem a mais estrita 
pontualidade nos compromissos e serviSlos, toda a estrutura 
se romperia e cama num caos inextrincavel. Acima de tudo, 
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esta necessidade e criada pela de tantas pessoas com 
interesses tao diferenciados, que devem integrar suas 
e atividades em um organismo altamente complexo. Se todos 
os relatorios de Bedim se pusessem a funcionar em sentidos 
diferentes, ainda que apenas por uma hora, toda a vida eco-
nomica e as comunica¢es da cidade ficariam transtomadas 
por longo tempo. Acresce a istp um fatorque aparenremente 
nao e mais do que extemo: as longas distancias fariam com 
que tOOa a espera e os compromissos rompidos resultassem 
numa perda tempo de conseqiiencias altamente nocivas. 
Assim, a tecnica da vida metropolitana e inimaginavel sem a 
mais pontual de todas as atividades e 
mutuas em um calendario estavel e impessoal. Aqui, nova-
mente, as conclusoes gerais de tOOa a presente tarefa de re-
flexao se tornam 6bvias, a saber, que, de cada ponto da super-
ficie da existencia - por mais intimamente vinculados que 
estejam it superffcie - pode-se deixar cair urn fio de prumo 
para 0 interior das profundezas do psiquismo, de tal modo que 
todas as exterioridades mais banais da vida estiio, em ultima 
analise, ligadas as decisoes concementes ao significado e estBo 
de vida. Pontualidade, calculabilidade, exatidao, sao introdu-
zidas it na vida pela complexidade e extensao da exis4 
tencia metropolitan a e nao estao apenas muito intimamente 
ligadas a suaeconomia do dinheiro e carater intelectua1istico. 
Tais tamb6m devem coloric 0 conteudo da vida e favo-
recer a exclusao daqueles e impulsos irracionais, instin-
tivos, soberanos que visam determinar 0 modo de vida de 
dentro, ao inves de receber a forma de vidageral e precisa-
mente esquematizada de fora. Muilo embora tipos soberanos 
de personalidade, caracterizados pelos impulsos irracionais, nao 
sejam absolutamente imposslveis na grande cidade, eles sao, 
nao obstante, opostos a vida tipica da grande cidade. 0 Odio 
apaixonado de homens como Ruskin e Nietzsche pela metro-
pole e compreenslvel nestes termos. Suas naturezas descobriram 
o valor da vida a s6s na exisrencia fora de esquemas, que nao 
pode ser definida com precisao para todos igualmente. Da 
mesma fonte desse 6dio a metr6pole brotou 0 6dio que tinham 
aeconomia do dinheiro e ao intelectualismo da existencia 
modema. 

Os mesmos fatores que assim redundaram na exatidlio e 
precisao minuciosa da forma de vida redundaram tatnbem em 
uma estrutura da mais alta impessoalidade; por outro lado, 
promoveram uma subjetividade altamente pessoaL Nao M tal-
vez fenomeno psiquico que tenha sido tao incondicionalmente 
reservado a metr6pole quanta a atitude blase. A atitude blase 
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resulta em primeiro lugar dos estimulos contrastantes que, em 
nipidas mudan9as e compressao concentrada, sao impostos aos 
nervos. Disto tambem parece originalmente jorrar a intensifi-
cagao· da intelectualidade metropolitana. Portanto, as pessoas 
esrupidas, que nlio tem existencia intelectual, nao sao exata-
mente blase. Uma vida em persegui9ao desregrada ao prazer 
torna uma· pessoa blase porque agita os nervos are seu ponto 
de mais forte reatividade por urn tempo tao longo que eles 
finalmente cessam completamente de reagir. Da mesma forma, 
atraves da rapidez e contraditoriedade de suas mudangas, im-
pressoes menos ofensivas rea90es tao violentas, esti-
rando os nervos tao brutalmente em uma e outra que 
suas ultimas reservas sao gastas; e, se a pessoa permanece 
no mesmo meio, eles nao disp6em de tempo para recuperar 
a for9a. Surge assim a incapacidade de reagir a novas sensa-

com a energia apropriada. Isto constituiaquela atitude 
blase que, na verdade, toda crian9a metropolitana demonstra 
quando comparada com crian9as de meios mais tranqiiilos e 
menos sujeitos a mudan9as. 

Essa fonte fisiol6gica da atitude blase metropolitana e 
accescida de outra fonte que flui da economia do dinheiro. A 
ess8ncia da atitude blase consiste no embotamento do poder 
de discriminar. Isto nao significa que os objetos nao sejam 
percebidos, como e 0 caso dos debeis mentais, mas antes que 
o significado e valores diferenciais das coisas, e dai as pr6prias 
coisas, sao experirnentados como destituidos de substancia. Elas 
aparecem· a pessoa blase num tom uniformemente plano e 
fosco; objeto algum merece preferencia sobre outro. Esse es-
tado de animo e 0 fiel reflexo subjetivo da economia do dinheiro 
completamente interiorizada. Sendo 0 equivalente a tOOas as 
multiplas coisas de uma e mesma forma, 0 dinheiro torna-se 0 
mais assustador dos niveladores. Pois express a todas as dife-

quaIitativas das coisas em termos de "quanto?". 0 di-
nheiro, com tOOa sua ausencia de cor e indiferen9a, torna-se 
o denominador comum de todosos valores; arranca irrepara-
velmente a essencia das coisas, sua individualidade, seu valor 
especifico e sua incomparabilidade. Todas as coisas flutuam 
com igual gravidade especifica na corrente constantemente em 
movimento do dinheiro. Todas as coisas jazem no mesmo mvel 
e diferem umas das outras apenas quanta ao tamanho da area 
que cobrem. No caso individual, esta colorac;ao, ou antes des-
coloragao, das coisas atraves de sua equivalencia em dinheiro 
pode ser diminuta ao ponto da irnperceptibiIidade. Entretanto, 
atraves das relac;oes das riquezas com os objetos a serem obti-
dos em troca de dinheiro, talvez mesmo atraves do carater 
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total que a mentalidade do publico contemporaneo em toda 
parte imprime a tais objetos, a exclusivamente pe-
cuniaria de objetos se tornou bastante cons!deravel. As gLandes 
eidade3, princ:pais sedes do interdlmbio monetario, acentuam 
a capacidade que as coisas tern de poderem sec adquiridas 
muito mais notavelmente do que as localidades men ores. 'B 
por isso que as grandes cidades tambem constituem a locali-

(genuina) da atitude blase. Com a atitude blase a con-
centrac;ao de homens e coisas estimula 0 sistema nervoso do 
individuo ate seu mais alto ponto de realizac;ao, de modo que 
ele atinge seu apice. Atraves da mera quantita-
tiva dos mesmos fatores condicionantes, essa realizac;ao e trans-
form ada em seu contrario e aparece sob a adaptac;ao peculiar 
da atitude blase. Nesse fen6meno, os nervos encontram na 
recusa a reagir a seus estfmulos a ultima possibilidade de aco-
modar-se ao conteudo e a forma da vida metropolitana. A 
autopreserva9ao de certas personalidades e comprada ao prec;o 
da desvalorizac;ao de todo 0 mundo objetivo, uma desvalori-
za9ao que, no final, arrasta inevitavelmente a personal?dade 
da pr6pria pessoa para uma sensac;ao de igual inutilidade. 

Na medida em que 0 individuo submetido a esta forma 
de existencia tem de chegar a termos com ela inteiramente 
por si mesmo, sua autopreservaao em face da ddade grande 
exige dele um comportamento de natureza social nao menos 
negativo. Essa atitude mental dos metropolitan os um para com 
o outro, podemos chamar, a partir de urn ponto de vista for-
mal, de reserva. Se houvesse, em resposta aos continuos con-
tatos externos com inumeras pessoas, tantas interiores 
guanto as da c:dade pequena, onde se conhece. quase todo 
mundo que se encontra e onde se tern uma positiva 
com quase tOOos, a pessoa f!caria completamente atomizada 
internamente e chegaria a urn estado psiquico inimaginavel. 
Em parte esse fato psicol6gico, em parte 0 direito a desconfiar 
que os homens tern em face dos elementos superfciais da 
vida metropolitana, tornam necessaria nossa reserva. Como 
resultado dessa reserva, freqiientemente nem sequer conhece-
mos de vista aqueles que foram nossos vizinhos durante anos. 
E e esta reserva que, aos olhos da gente da cidade pequena, 
nos faz parecer frios e desalmados. Na verdade, se e que nao 

enganado, 0 aspecto interior dessa reserva exterior e nao 
apenas a mas, mais freqiientemente do que nos 
damos conta, e uma leve aversiio, uma estranheza e repulsao 
mutua'S, que redundadio em 6dio e luta no momento de um 
cantato mais pr6ximo, a!nda que este tenha sido provocado. 
l'oda a interior de uma vida comunicativa tao 
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extensiva repousa sebre uma hierarquia extremamente variada 
de simpatias, e aversoes de natureza tanto a mais 
breve quanto a ma.:s permanente. A esfera de nesta 
hierarquia nao e tao grande quanta poderia parecer superfi-
cialmente. Nossa atividade pslquica ainda reage a quase toda 
impressiio de outra pessoa com uma de alguma 
forma distinta. 0 carater inconsciente, fluido e mutavel dessa 
impressao parece resultar em um estado de Na 
verdade, tal seria exatamente tao antinatural quanto 
a difusao de uma sugestao mutua indiscriminada seria insu-
portavel. A antipatia nos protege de ambos esses perigos tip:cos 
da metro pole, a e a sugestIbilidade indiscriminada. 
Uma antipatia latente e 0 estagio preparatorio do antagOlismo 
pnitico efetuam as distfulcias e avers6es sem as quais esse 
modo de vida nao poderia absolutamente ser mantido. A ex-
tensao e desse estilo de vida, 0 ritmo de sua 

e as formas em que e satisfeito tudo 
isso, com os motivos unificadores no sentido mais estreito, 
formam 0 todo inseparavel do estilo metropolitano de vida. 
o que aparece no estilo metropolitano de vida diretamente 
como na realidade e. apenas uma de suas formas 
elementares de 

Essa reserva, com seu tom exagerado de aversao ocuha, 
aparece, por seu turno, sob a forma ou a capa de um feno. 
meno mais geral da metropole: confere ao individuo urna 
qualidade e quantidade de liberdade pessoal que nao tern qual-
quer sob outras A metropole volta a uma 
das maiores tendencias de desenvolvimento da vida social como 
tal, a urna das poucas para as quais pode ser des-
coberta urna formula aproximadamente universal. A primeira 
fase das sociais encontradas nas estruturas sociais 
h!storicas bern como contemporaneas e a seguinte: um circulo 
relativamente pequeno firmemente fechado contra cfrculos vi-
zinhos, estranhos ou sob qualquer forma antagonisticos. Entre-
tanto, esse circulo e cerradamente coerente e so permite a 
seus membros individuais urn campo estreito para 0 desenvol-
vimento de qualidades proprias e movimentos llvres, 
saveis. GrupQs politicos e de parentesco, partida-
rias e religiosas dessa forma. A de 

muito jovens requer 0 estabelecimento de lim,hes 
estritos e uma unidade centripeta. Portanto, niio podem 
mitir a liberdade individual e desenvolvimento interior e exte-
dor pr6prios. Desse estagio, 0 desenvolvimento social procede 
simultaneamente em duas diferentes, ainda que cor-
respondentes. A medida que 0 grupo cresce - numericamente, 
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espacialmente, em significado e conteudo de vida - na mesma 
medida, a unidade direta, interna, do grupo se afrouxa e a 
cigidez da original contra os outros e amaciada 
atraves das e conexoes mutuas. Ao mesmo tempo, 0 
indivfduo ganha liberdade de movimento, mu:to para alem da 
primeira ciumenta. 0 individuo tambem adquire 
urna individuaHdade especifica para a qual a divisao de tra-
balho no grupo aumentado da tanto ocasiao quanto necessi-
dade. 0 Estado e 0 cristianismo, e partidos poli-
ticos e in6meros outros grupos se desenvolveram de acordo 
com essa formula, por mais que, naturalmente, as e 

especiais dos respectivos grupos tenharn modificado 0 
esquema geral. Tal esquema me parece distintamente reco-
nhecfvel tarnbem na da individualidade no interior da 
vida urbana. A vida de cidade pequena na Antigu!dade e na 
Idade Med:a erigiu barreiras contra 0 movimento e as 
do individuo no sentido do exterior e contra a independencia 
individu31 e a no interior do ser individual. Essas 
barreiras eram tais que, diante delas, 0 homem moderno nao 
pocleria respirar. Mesmo hoje em dia, urn homem metropoli-
tano que e colocado em uma cidade pequenasente uma res-

semelhante, ao menos, em qualidade. Quanto menor e 
o circulo que forma nosso meio e quanta mais restritas aquelas 

com os outros que dissolvem os limites do individual, 
tanto mais ansiosamente 0 drculo guard a as a 
conduta de vida e a perspectiva do individuo e tanto mais 
prontamente uma quantitativa e qualitativa rom-
peria a estrutura de todo 0 pequeno drculo. 

A antiga polis, neste respeito, parece ter tido 0 proprio 
caniter de urna cidade pequena. A constante asua exis-
tencia em maos de inimigos de perto e longe teve como re-
sultado uma estrita coerencia quanta aos aspectos politicos e 
militares, uma supervisao do cidadao pelo cidadao, urn ciume 
do todo contra 0 individual, cuja vida particular era supri-
mida a urn tal grau que ele so podia compensar isto agindo 
como um despota em seu proprio dominio dornestico. A tre-
menda e excitamento, 0 colorido unico da vida ate-
niense, podem ser talvez compreendidos em termos do fate 
de que urn povo de personalidades incomparavelmente indivi-
dualizadas lutava contra a pressao constante, interna e exter-
na, de uma cidade pequena desindividualizante. Isla produziu 
uma atmosfera teusa, em que os individuos mais fracos eram 
suprimidos e aqueles de naturezas mais fortes eram incitados, 
3 per-se aprova da maneira mais apaixonada. e precisamente 
por isso que floresceu em Atenas 0 que deve ser cbamado, 
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sem ser exatamente definido, de "0 caditer humane geral" no 
desenvolvimento intelectual de nossa e3pecie. Po:s sustenta-
mos a vatidade tanto fatual quanto hist6rica da seguinte co-
nexilo: os conteudos e formas de vida mais extensivos e mais 
gerais estao intimamenle ligados aos mais individuais. Eles 
tern um estagio preparat6no· em comum, isto e, encontram 
seu nas formac;oes e agrupamentos estreitos, a ma-
nutenc;ao dos quais coloca a ambos em urn estado de defensi-
va contra a expansao e a generalidade que jazem fora e a in-
di.vidualidade de livre mOVlmento que M dentro. Tal qual na 
era feudal, 0 homem "livre" era 0 que permanecia sob a lei 
da terra, isto e, sob a lei da 6rbita social ma,:or, e 0 homem 
nao-livre era aquele cujo direito derivava meramente do cir-
culo estreito de uma associa!(ao feudal e era excluido da 6r-
bita social maior - ass:m, hojeo homem metropolitano IS "li-
vre" em urn sentido espErituatizado e refinado, em contraste 
com a pequenez e preconceitos que atrofiam 0 homem de ci-
dade pequena. Pois a reserva e indiferen!(a reciprocas e as 
condic;oes de vida intelectual de grandes circulos nunca sao 
sentidas mais fortemente pelo indivfduo, no impacto que cau-
sam em sua independencia, do que na muWdao mais concen, 
trada na grande cidade. Isso porque a proximidade flsica e a 
estreiteza de espa!(o torn am a distancia mental mais visl\"el. 
Trata-se, obviamente, apenas do reverse dessa Iiberdade, se, 
sob certas circunstancias, a pessoa em nenhum lugar se sente 
tao solita ria e perdida quanto na multidao metropolitana. Pois 
aqui como em outra parte, nao IS absolutamente necessario 
que a liberdade do homem se reflita em sua vida emocional 
como conforto. 

Nao sao apenas 0 tamanho imediato da area e 0 nume-
ro de pessoas que, em fun!(ao da correlac;ao hist6rica univer-
sal entre 0 aumento do curriculo e a liberdade pessoal interior 
e exterior, f!zeram da metr6pole 0 local da liberdade. a antes 
transcendendo essa expansao vlsivel que qualquer cidade dada 
se lorna a sede do cosmopolitismo. 0 horizonte da cidade se 
expande de uma maneira comparavel ao modo pelo qual a ri-
queza se desenvolve; urn certo volume de propriedade cresce 
de modo semi-automatico em progressao sempre mais rapida. 
Tao logo urn certo limite tenha ultrapassado, as rela!(Oes 
economicas, pessoais e intelectuais da populac;ao, a esfera da 
predominancia intelectual da cidade sobre sua zona nao-ur-
bana crescem como em progressao geometrica. Cada avan!(o em 
extensao dinamica torna-se urn passo correspondente a uma 
extensao nao igual, mas nova e maior.' De cada fio que se 
estende para fora da ddade, sempre novos fios crescem como 
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que sozinhos, tal como dentro da cidade 0 aumento imerecido 
do aluguel' de urn terreno, atraves do simples incremento' das 
comunica!(oes, traz ao proprieuirio proveltos automatlcamen-
te crescentes. A esta altura, 0 aspecto quantitativo da vida e transformado diretamente em tra!(os qualitat,ivos de can iter. 
A esfera de vida da cidade pequena 6, no principal, contida 
em si mesma e auhirquica. Pois 6 da natureza caracterfstica 
da metr6pole que sua vida interior transborde em ondas para 
uma vasta area nacional ou internadonal. Weimar nao 6 um 
exemplo do contrario, visto que sua significac;ao foi a!relada a 
personalidades individuais e morreu com elas; ao passo que 
a metr6pole e de fato caracterizada por sua independencia es-
sendal ate das mais eminentes personalidades individuais: Isso 
IS a contra partida da independencia e 6 0 prec;o que 0 individuo 
paga pela independencia que desfruta na metr6pole. A carac-
teristica mais significat:va da metr6pole 6 essa extensao fun-
cional para al6m de suas fronteiras fi'sicas. E essa eficacia 
reage por seu turno e da pe30, importancia e responsabilidade 
a vida metropolitana. 0 homem nao term:na com os limites 
de seu corpo ou a area que compreende sua atividade ime-
diata. 0 ambito da pessoa 6 antes constitufdo pela soma de 
efeitos que emana dela temporal e espacialmente. Da mesma 
maneira, uma cidade consiste em seus efeitos totais, que se 
estendem para a16m de seus lim:tes imediatos. Apenas esse 
ambito 6 a verdadeira extensao da cidade, em que sua existen-
c:a se expressa. Esse fato torna 6bvio que a liberdade indi-
vidual, complemento 16gico e hist6rico de tal extensao, nao 
deve ser entendi<;la apenas no sentido negat:vo de mera Hber-
dade de mobilidade e elimina!(ao de preconceitos e filistin:smo 
mesquinho. 0 ponto essencial 6 que a particularidade e in-
comparabiJidade que, em ultima analise, todo ser humano pos-
sui. sejam de alguma forma express as na elabora<;ao de urn 
modo de vida. 0 fato de estarmos seguindo as leis de nossa 
pr6pria natureza - e isto, afinal, 6 liberdade - s6 se torna 
6bvio e convincente para n6s mesmos e para os outros se as 
cxpressoes dessa natureza diferirem das expressoes de outras. 
Apenas nosso caniter inconfundfvel pode provar que nosso 
modo de v1da nao foi imposto por outros. 

As cidades sao, em primeiro lugar, sede da mais alta di-
visao economica do trabalho. Produzem, portanto, fenomenos 
tao extremos quanto, em Paris, a ocupa!(ao remunerada do 
quatorzieme. Sao pessoas que se identificam por meio de avisos 
em suas residencias e que estao prontas, a hora do jantar, 
corretamente trajadas, de modo que possam ser rap1damente 
convocadas, caso um jantar consista em treze pessoas. Na me-
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dida de sua e:ltpansao, a cidade oferece mais e ma:s as condi-
decisiyas da divisao de trabalho. Oferece um circulo que, 

:atraves de seu tamanho, pOOe absorver uma variedade alta-
mente diversificada de servic;:os. Ao mesmo tempo a concen-

de individuos e sua Iuta por consumidore; compelem 
b ind:viduo a especializar-se em uma na qual nao possa 
ser prontamente substituido por outro. E um fato decisivo que 
a vida da cidade transformou a luta com a natureza pela vida 
em Ulna luta entre os homens pelo lucro, que aqui nao e con-
ferido pela natureza, mas pelos outros homens. Pois a especia-
lizac;:ao nao flui apenas da competic;:ao pelo ganho, mas tamb6m 
do fato subjacente de que 0 vendedor precisa sempre buscar 
atender a novas e diferenciadas necessidades do consumidor 
atrafdo. Para encontrar uma fonte de renda que ainda nao es-
teja exaurida e para encontrar Ulna func;:ao em que nao possa 
ser prontamente substituido, e necessario especializar-se em seus 

Esse processo promove a diferenciac;:ao, 0 refinamen-
to e 0 enriquecimento das necessidades do publico, 0 que obvia-
mente deve conduzil ao crescimento das diferenlJas pessoais no 
interior desse publico. 

Tudo isso forma a transic;:ao para a indiv:dualizac;:ao de" tralJos mentais e psiquicos que a cidade ocas:ona em propor-
cao a seu tamanho. Hii tOOa uma selie de causas 6bvias. 
subjacentes a esse processo. Primeiro, a pessoa precisa en-
frentar a dificuldade de afirmar sua pr6pria personalidade no 
campo abrangido pelas dimensoes da v:da metropolitana. Onde 
o aumento quantitativo em importancia e 0 dispendio de ener-
gia atingem seus limftes, a pessoa se volta para diferenc;:as qua-
litativas, de modo a atrair, por alguma forma, a atenc;:ao do 
circulo social, explorando sua sensibilidade e diferenc;:as. Final-
mente, 0 homem e tentado a adotar as peculiaridades mais 
tendenciosas, isto e, as extravagancias especificamente metro-
poHtanas do maneirismo, capricho e preciosismo. Agora, 0 sig-
nificado des.sas extravag!ncias nao jaz absolutamente no con-
teudo de tal comportamento, mas antes na sua forma de "ser 
diferente", de sobressair de forma notavel e assim atrair aten-
c;:ao. Para muhos tipos caracterfsticos, em ultima analise 0 
unico meio de salvaguardar para si propr:o um pouco de auto-
estima e a cOTh'lciencia de preencher uma posilJao e indireto, 
atraves do conhecimento dos outros. No mesmo sentido, esta. 
operando um favor aparentemente insignificante, os efeitos 
cUlnulativos do qual sao, entre tanto, ainda notaveis. Refiro-me a brevidade e escassez dos contatos inter-humanos confer:dos 
ao homem metropoHtano, em comparac;:ao com 0 interdimbio 
social na pequena cidade. A tentalJao a aparecer oportuna-
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mente, a surgir concentrado e notavelmente caracterfstico, fica 
muito mais pr6xima do individuo nos breves contatos metro-
poi:tanos do que em uma atmosfera em que a fre-
qiiente e prolongada assegura a personalidade uma imagem 
nao ambigua de si. mesma aos olhos dos outros. 

A razao ma:s profunda, entretanto, pela qual a metr6pole 
conduz ao impulso da existencJa pessoal mais individual _ 
sem embargo de quae justificada e hem sucedida _ parece-
me ser a segu:nte: 0 desenvolvimento da cultUIa moderna e 
caracterizado pela preponderaneia do que se poderia ehamar 
de 0 "espfrito objetivo" sobre 0 "espirito subjetivo". Isso equi-

I vale a dizer que, fia linguagem como na lei, na teenica de pro-
• duc;:ao como na arte, na ciencia como nos objetos do amb:ente 
domest:co, esta incorporada uma soma de espirito. 0 indivi-
duo, em seu desenvolvimento intelectual, segue 0 clescimen-
to intelectual, segue 0 erescimento desse espfrito muito imper-
feitamente e a uma distaneia sempre ereseente. Se, por exem-
plo, contemplarmos a imensa eultura que, durantes os ,seeuIos, 
se incorpou as coisas e ao conhec!mento, as instituigoes e as 
eomod:dades, e se compararmos tudo isso com 0 progresso cul-
tural do individuo dUIante 0 mesmo tx:riodo _ ao menos 
em grupos de alto status - umadespropoq;ao em crescimen-
to assustadora entre os dois se torna evidente. De fa to, em 
alguns pontos notamos um retrocesso na cultura do individuo 
com relac;:ao a espiritualidade, delicadeza e idealismo. Essa dis-

resulta essenciaJmente da crescente divisao de traba-
lho. Po:s a divisao de trabalho rec1ama do individuo urn aper-

cada vez mais unilateral. E urn grande 
no sentido de uma busca unilateral com muita freqiiencia sig-
nifica a morte para a personalidade do indivfduo. Em qualquer 
caso, ele cada vez menos pode equiparar-se ao supercresc:men-
to da cultura objetiva. 0 individuo e reduzido a uma quanti-
dade negligenciavel, talvez menos em sua eonsciencia do que 
em sua peatiea e na totalidade de seus obscuros estados emo-
donais der:vados de sua pratiea. 0 individuo se tornou urn 
mero elo em uma enorme organizac;:ao de eoisas e poderes 
que arraneam de suas maos todo 0 progresso, espirituaJidade 
e valores, para transfOlina-los de sua forma subjetiva na for-
ma de uma vida puramente objetiva. Nao e preciso mais do 
que apontar que a metr6pole e 0 genuine eenario de.'lsa cul-
tura que extravasa de toda vida pessoal. Aqui, nos 
e edueacionais, nas maravilhas e eonfortos da tee-
hologia da era da conquista do espac;:o, nas formac;:oec; da vida 
comunitiiria e nas institu:c;:oes visiveis do Estado, oferece-se 
urila tao esmagadora inteireza de espfrito cristalizado e desper-
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sonalizado que a personalidade, por assim dizer, nao se pode 
manter sob 0 seu impacto. Por om lado, a vida se torna in-
finitamente facit para a pe.rsonalidade na medida em que os 
estfmulos, interesses" empregos de tempo e consciencia Ihe sao 
oferecidos de todos os lados. Eles conduzem a pessoa como se 
em uma corrente e mal e preciso nadar por si mesma. Por 
outro lado, entretanto, a vida e composta maise mais desses 
conteudos e oferecimentos que tendem a desalojar as genuinas 

e as caracteristicas de incomparabilidade pess6ais; 
Isso resulta em que' 0 indMduo apele para 0 extremo no que 
se refere aexclusiv:dade e para preservar' sua 
essencia mais pessoal. Ele tem de exagerar esse elemento pes-
soal para permanecer perceptivel ate para si pr6prio. A atrofia 
da cultura individual atraves da hipertrofia da cultura objetiva e uma razao para 0 0&0 amargo que os pregadores do mais 
extremado individualismo, Nietzsche acima de todos, votam a 
metropole. Mas e, na verdade, tamb6m uma razao por que 
tais pregadores sao tao apaixonadamente amados na metropo-
Ie e por que aparecem ao homem metropolitano como os pro-
fetas e conhecedores de seus mais insatisfeitos anse:os. 

(, Se se perguntar pela historica dessas duas formas 
de individualismo que se nutrem da quantitativa da 
metropole. a saber, a independencia individual e aelabora!;ao 
da propria individualidade, entao a metro pole assume uma si-

relativa inteiramente nova na bist6da mundial do es-
pirito. 0 seculo XVIII encontrou 0 individuo pre60 a vfnculos 
de carater politico, agrano, corporativo e religioso. Eram res-
tri!;Oes que impunham ao homem, por assim dizer, oma forma 
antinatural e desigualdades superadas, injustas. Nessa s:tua!;aO, 
ergueu-se 0 grito por liberdade e igualdade, a cren!;a na plena 
liberdade de movimento do individuo em tOOoo os relaciona-
mentos soc:ais e intelectuais. A liberdade permitiria de imedia-
to que a substancia nobre comum a todos viesse a tona, uma 
substancia que a natureza depositara em todo homem e que a 
sociedade e a historia nao haviam feito mais do oue deformar. 
Ao lado de&3e ideal de EberaUsmo do seculo XVIII, no secu10 
XIX, atraves de Goethe e do romantismo, por um lado, e atra-
yeS da divisao economica do trabalho, por outro, outro ideal se 
levantou: . os indivfduos liberados de vinculos hist6ricos agora 
desejavam dlsenguir-se urn do outro. A escala dos valores hu-
manos jii nao e constitufda pelo "ser humano I!eral" em cada 
indivfduo, mas antes pela unicidade e insubstituibilidade quali-
tativas do homem. A hist6ria externa e interna de nosso tempo 
segue seu curso no interior da luta e nos entrela!;amentos em 

dessas duas maneiras de definir 0 papel do individuo 
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 no todo da sociedade. E da metr6pole fornecer a arena 
para este comb ate e a dos combatentes. Pois a 
metr6pole apresenta as pecuEares que nos sao reve-
ladas como as oportunidades e os estimulos para 0 desenvolvi-
mento de ambas essas maneiras de conferir papeis aos homens. 
Assim, tais condi!;6es adquirem uma posi!;ao unica, prenhes de 

\:  sign:ficados inestimaveis para 0 ,desenvolvimento da existencia 
psiquica. A metr6pole se revela como uma daquel&s grandes 

hist6ricas em que correntes opostas que encerram a 
vida se desdobram, bern como se juntam as outras igual di-
reito. Entretanto, neste processo, as correntes da vida, quer 
seus fenomenos individuals nos toquem de forma s:mpatica, 
quer de forma antipatica, transcendem inteiramente a esfera 
para a qual e adequada a atitude de juiz. Vma vez que tais 

da vida se estenderam para 0 interior das raizes e para 
o cume do todo da vida hist6rica a que n6s, em nossa 
ra existencia, como uma celula, s6 pertencemos como uma 
parte, nao nos cabe acusar ou perdoar, senao compreender. * 

,: 

, 

.. 0 contcddo dcsta conferencia, por sua pr6pria natureza, nao 
dcriva de Iiteratura suscetivel de ser citada. A discussao e elabo 
de suas principais id6ias cultural-hist6ricas estao contidas em 
Phliowpllle des Geldes (A Filoso!;a do Dlnheiro), Munique. e Leipzig,
Duncker und Hwnblot. 1900. (N. do A.) 


