
Norbert Elias

o Processo Civilizador
Volume II

Forma~ao do Estado e Civi1iza~ao

Tradu.iio:
Ruy JUNOMANN

Revjsao, apresenta9tJo e notas:
RENATO JANINE RIBEIRO

Jorge Zahar Editor
Rio de Janeiro



Sumario

Agradecimenlos 8

Apresenla~ao:

Uma "tica do senlido, Renata Janine Ribeiro 9

parle I
Feudallza~iio e For01a~iio do ESlado

Inlrodu~ao 15

I Sumario da sociedade de corle 15

II Uma considera~iio exploral6ria da sociogenese do absolutismo 19

CapItulo urn:
Dinamica da feudaliza~iio. 23

I Inuodu~iio 23

II For~as cenlralizadoras e descenlralizadoras na configura~iio medieval de
poder 25

III 0 aumenlo da popula~iio ap6s a migra~iii> dos povos 36
IV Algumas observa~oes sobre a sociogenese das Cruzadas 42
V A expansiio interna da sociedade:

a forma'180 de novas orgaos e instrumentos sociais 48
VI Elementos novos oa estrutura da sociedade medieval,

em compara~iio com a Anliguidade 54

VII Sobre a sociogenese do feudalismo 58
VIII Sobre a sociogenese da Minnesang e das formas corlesiis de

conduta 65



Capftulo dois:
Sobre a sociogenese do Estado 87

I 0 primeiro estagio da monarquia nascente: competi~iio e monopoliza~iio

no contexto territorial 87 . •II Digressiio sobre algumas diferen~as nas lrajet6rias de desenvolvimento
da Inglaterra, Fran~a e Germania 91

III Sobre 0 mecanismo monopolista 97
IV Primeiras lutas no contexto do reino 107

V 0 ressurgimento das tendencias centrlfugas:
a configura~iio dos prlncipes rivais 118

VI As ultimas fases da luta competitiva livre e a posi~o monopolista final
do vencedor 131

VII Distribui~iio das taxas de poder no interior da unidade de govemo:
sua importiincia para a autoridade central: a forma~iio do
"mecanismo regio" 140

VIII Sobre a sociogenese do monop6lio de tributa~iio 171

parte II: slnopse
Sugestoes para uma Teoria de Processos Civllizadores

I Do controle social ao autocontrole 193
II Difusiio da pressiio pela previdencia e autocontrole 207

III Diminui~iio dos contrastes, aumento da variedade 210
IV A transforma~iio de guerreiros em cortesiios 215
V 0 abrandamento das pulsoes: psicologiza~iio e racionaliza~iio 225

VI Vergonha e repugniincia 242
VII Restri~oes crescentes aclasse alta: pressOes crescentes a partir de

baixo 248
Vlll Conclusiio 263

Notas 275

tndice Remissivo 299

--._..• 0-- •

-------~ --



•

parte dois: sinopse .

SUGESTOES PARA UMA TEORIA
DE PROCESSOS CIVILIZADORES
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I

Do Controle Social ao Autocontrole ,

o que tem a organiza~ao da sociedade sob a forma de "Estados", 0 que tem •
a monopollza~ao e a centraliza~ao de impostos e da for~a ffsica num vasto
terrlt6rio, a ver com a "civiUza~ao"1

o estudioso do processo civilizador enfrenta um enorme emaranhado de
problemas. Para mencionar alguns dos mais impoltantes, temos, em primeiro
lugar, a questio mais gera!. Vimos - e as cita~iies no primeiro volume serviram
para Hustrar este ponto com exemplos espec{ficos,':' que 0 processo civilizador •conslitui uma mudan~a na conduta e sentimentos humanos rumo a uma dire~ao.

multo especlflca. Mas, evidentemente, pessoas isoladas no passado nao planeja
ram essa mudan~a, essa "civiliza~ao", pretendendo efetiva-Ia gradualmente
atraves de medidas conscientes, "racionais", deliberadas. Claro que "civiliza
9io" nio e. nem 0 e 8 racionaliz8980, urn produto da uratio" humans ou 0
resultado de um planejamento calcuiado a longo prazo. Como seria concebfvel
que a '~raclonaliza~ao" gradual pudesse fundamentar-se num comportamento e
planejamento "racionais" que a ela preexislissem desde varios seculos? Podemos
realmente imaginar que 0 processo civilizador tenha sido posto em movimento
por pessoas dotadas de uma tal perspectlva a longo prazo, .@, 1!l!llal controle,
especifico de todos os afetos de curto prazo, ja que essa perspectiva a longo
prazo e esse autodomfnlo pressup5em urn longo processo civilizador?

Na verdade, nada na h1st6r1a indica que essa mudan~a tenha sldo realizada
"raclonalmente", atraves de qualquer educa~iio intencional de pessoas isoladas
ou de grupos. A colsa aconteceu, de manelra geral, sem planejamento algum,
mas nem por isso sem um lipo espec{fico de ordem. Mostramos como 0 controle
efetuado atraves de terceiras pessoas e convertido, de varios aspectos, em
autocontrole, que as atividades humanas mais animalescas siD progressivamente
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exclu/das do palco da vida comunal e inveslidas de senlimentos de vergonha,
que a regula~ao de tada a vida inslinliva e afeliva por um firme autoconlrole se
torna cada vez mais eslllvel, uniforme e generalizada. Isso tudo certamente nao
resulta de uma idt!ia central concebida hli seculos por pessoas isoladas, edepois
implantada em sucessivas gera~oes como a finalidade da a~ao e do estado
desejados, ate se concretizar por inteiro nos "seculos de progresso". Ainda assim,
embora naofosse planejada e intencional, essa lransforma~ao nao conslitui uma
mera seqUencia de mudan~as ca6licas e nao-eslruturadas.

o que aqui se coloca no tocante ao processo civilizador nada mais e do que
o problema geral da mudan~a hist6rica. Tomada como um todo, essa mudan~a

nao foi "racionalmente" planejada, mas tampouco se reduziu ao aparecimento
e desaparecimento aleat6rios de modelos desordenados. Como teria sido isso
posslvel? Como pode acontecer que surjam no Mundo humano forma~es sociais
que nenhum ser isolado planejou e que, ainda assim, sao tudo menos forma~oes

de nuvens, sem estabilidade ou eslrutura?
o estudo precedente, em especial as paries dedicadas aos problemas da

diniimlca social, tentou dar uma resposta a essas pergunlas. E ela e multo simples:
pianos e a~oes, impulsos emocionais e racionais de pessoas isoladas constante
mente se entrela~am de modo amisloso ou hostil. Esse tecido basico, resu/tante
de muitos pianos e a.oes iso/ados, pode dar origem a mudan.as e mode/os que
nenhuma pessoa iso/ada p/anejou ou criou. Dessa interdependencia de pessoas
surge uma ordem sui generis, uma ordem mais irresistfve/ e maislone do que a
vontade e a razlio das pessoas iso/adas que a compoem 129• E essa ordem de
impulsos e anelas humanos entrela~ados, .1Ossa. .<!rd-"m so"iaJ; que determina 0

curso da mudan9a hist6rica, e que subjaz ao processo civilizador.
Essa ordem nem e "racional" - se por "racional" entendemos que ela

resultaria intencionalmente da delibera~ao e do prop6sito de pessoas isoladas -,
nem "irracional" - se por "irracional" queremos dizer que lenha surgido de
maneira incompreens/vel. Ela as vezes foi idenlificada com a ordem da "Natu
reza"; Hegel e alguns outros interpretaram-na como urn tipo de "EsplrilO"
supra-individual, e 0 conceito hegeliano de "astucia da ramo" mostra 0 quanta
o fil6sofo se preocupava com 0 fato de que 0 planejamento e a~oes humanas
dao origem a numerosas coisas. que ninguem realmente pretendeu. Qs.h11l>itos_
mentais que tendem a nos prender a pares de opostos, como "r.a.cionlll"_.e.
"irracional" ou "esplrito" e "natureza", aqui se mostram inadequadlls. Neste
particular, tambem, a realidade nao e conslru/da exatamente como 0 aparato
conceitual de urn dado padrao gostaria que acredillissemos, quaisquer que tenham
sido os servi~os valiosos que em seu tempo nos tenha prestado como btlssola a
nos orientar em meio a urn mundo desconhecido. As regu/aridades imanentes ds
configura.oes sociais nlio slio identicas as regu/aridades da "mente", do
raciocfnio individual, nem tis reglliaridades do que chamamos de "natureza",
mesmo que, lunciona/mente, todas essas dilerentes dimensoes do rea/idade·
estejam indisso/uve/mente ligadas entre si. Em si mesma, contudo, essa afmnagao
generica sobre a autonomia relativa das configuragoes sociais pouco contribui
para compreende-Ias; permanece vazia e amb/gua, a menos que a diniimica
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cODcreta ~_e~~~J_!.y_~~~n~~,_~~ciaIJseja diretamente ilustrada com referenda a
mudaoQasespecfficas e empiricameote demonstraveis. Esta foi precisamente uma
das tarefas a que nos dedicamos Da Parte Urn deste volume. Tentamos nela
demonsIrar que tipo de Inlerliga~ao, de dependOncia mutua entre pessoas, poe
em moviniento, por exemplo, processos de feudaliza~ao. Mostramos que a
compulsao de situa~oes competitivas levou certo mimero de senhores feudais ao
conmto, que 0 clrculo de competidores foi lentamente reduzldo, que tal fato
levon ao monop6lio de urn deles, e finalmente - em combina~ao com outros
mecanismos de integrayao, como os processos cada vez mais inteDsos de formatyao
de capital e diferencia~ao fuilcional - culmlnou na forma~ao do Estado
absolutista. Toda essa reorgan1zayao dos relacionamentos humanos se fez acam
panhar de correspondentes mudan~as nas maneiras, na estrutura da personalidade
do homem, cujo resultado provisorio e nossa forma de conduta e de sentlmentos
~·civilizadosn. A conexao entre essas mudan~as especificas na estrutura das
rela~oes humanas e as modifica~e8 correspondentes na estrutura da personali
dade tomara a ser dlscutlda adlante. 0 estudo desses mecanismos de Integra~ao, p
porem, tambem e relevante, de modo mais geral, para a compreensao do processo '
clvilizador. So se percebermos a for~a Irreslstlvel com a qual uma esIrutura social
determlnada, uma forma particular de enIrela~amento social, orienta-se, impelida
par S'UBS tensOes, para uma mudBn~a especifica e, assim, para outras formas de
enlrela~amento''', e que poderemos compreender como essas mudan~as surgem
na mentalidade humana,lna mode.I~S'ao do, l1laleavel aparato psicologicoJ como
se pode observar repetidas vezes na hl"toria humana, desde os tempos mals
remotos ate 0 presente. E so entao, por consegulnte, poderemos entender que a
mudan~a pslcologlca que a civiliza~ao Implica esteja sujdta a uma ordem e
dire~iio muito especlficas, embora nao tlvessem estas sido planejadas por pessoas
isoladas, ·nem produzidas por medidas urazoaveis", propositais. A civilizac;ao
nio e urazoavel", nem "raciona"" 131 como tambem nao e ~·irracional". Eposta
em movlmento cegamente e mantida em movimento pela dlnamica autonoma de
.urna rede de relacionamentos, por mudan~as especlficas na maneira como as
pessoas se veem obrigadas a conviver. Mas nao e absolutamente imposslvel que
possamos eXlrair dela alguma coisa mals "razoavel", alguma coisa que funcione
melhor em termos de nossas necessidades e objetivos. Porque e precisamente em
combinayio com 0 processo civilizador qu~ a dinamica cega dos homc;:ns,
entremisturando-se em seus atos e objetlvos, gradualmente leva a urn campo de
a~ao mais vasto para a interven~ao planejada nas estruturas social e individual
..,. interven~ao esta baseada num conhecimento cada vez malor da dlnamica
nao-planejada dessas esIruturas.

Mas que mudan~asespeclficas na maneira como as pessoas se prendem umas
As OUlras lhes modelam a personalidade de uma maneira "civilizadora"1 A
resposta mais geral a essa pergunta, uma resposta baseada no que antes dissemos
sobre asmudan~as ocorrldas na sociedade ocidental, e bastante simples.~
perlodo mais remoto da hlstoria do Ocidente ate os nossos dias, as fun~oes

sOCliis, sob pressio da competiQio, tomaram-se cada vez mais diferenciadas.
Quanto mais diferenciadas elas se tornavam, mais crescia 0 Dumero de funyoes



e, assim, de pessoas das quais 0 individuo conSlantemente' dependia em todas
suas a~iies, desde as simples e comuns ate as complexas e raras. A medida que
mais pessoas sintonizavam sua conduta com a de outlas, a teis de 8'roes leria
que se organizar de forma sempre mais rigorosa e precisa, a fim de que cada
a~iio individual desempenhasse uma fun~iio social. 0 indivlduo era compelido a
regular a condu'la de maneira mais diferenciada, uniforme e esllivel. 0 fato de
que isso nao exija apenas uma regula~ao consciente ja foi salienlado. 0 fato
seguinte foi caracterlstico das mudan~as psicol6gicas ocorridas no curso da
civiliza~ao: 0' controle mais complexo e esllivel da condUIa passou a ser cada
vez mais instilado no indivlduo desde seus primeiros anos, como uma especie
de automatismo, uma autocompulsiio a qual ele nao poderia resistir, mesmo que
desejasse. A teia de a~es tomou-se liio complexa e extensa, " esfor~o necessario
para comporiar-se "correlamente" dentro dela ficou liio grande que, aMm do
autocontrole consciente do indivlduo, um cego aparelho automatico de autocon
trole foi firmemente eslabelecido. Esse mecanismo visava a prevenir transgressiies
do comporiamenoo socialmente aceillivel mediante uma muralha de medos
prof\l1ldamente arraigados, mas, precisamenle porque operava cegamente e pelo
hlibilO, ele, com freqilemcia, indireiamenle produzia colisoes com a realidade
social. Mas fosse consciente ou inconscientemente, a dire~iio dessa transforma~ao

da condula, sob a forma de uma regula~ao crescentemente diferenciada de
impulsos, era deterrninada pela dir~iio do processo de diferencia~ao social, pela
progressiva divisao de fun~oes e pelo crescimento de cadeias de interdependencia
nas quais, direla ou indirelamente, cada impulso, cada a~iio do indivlduo
tomavam-se integrados.

Uma maneira simples de descrever a diferen~a entre a integra~ao do indivlduo
em uma sociedade complexa e em outra menos complexa consiste em pensar em
seus diferentes sistemas rodovilirios. Estes, em ceroo sentido, constituem fun~iies

espaciais de uma integra~ao social que, em sua tOlalidade, nao se pode expressar
simplesmente em conceitos derivados do continuum quadrimensional. Pensemos
nas estradas interiolaoas de urns sociedade simples de guerr~iros, com urns
economia de troca, sem cal~amento, exposlas ao vento e a chuva. Com raras
exc~oes, hli pouco trMego; 0 principal perigo e um alaque de soldados ou
salteadores. Quando as pessoas olham em voila, para as arvores, morros ou a
pr6pria estrada, fazem isso principalmente' pofque precisam eslar sempre prepa
radas para um alaque armado, e apenas secundariamente porque tem que evilar
colisoes. A vida nas estradas principais dessa sociedade exige uma prontidiio
conSlante para alula, e da livre redea as emo~oes, em defesa da vida ou das
posses contra 0 alaque flsico. 18 0 trMego nas ruas principais de uma grande
cidade na sociedade complexa de nosso tempo exige uma modela~iio inteiramente
diferente do mecanismo psicol6gico. Neste caso, e mlnimo 0 perigo de ataque
flsico. Carros correm em todas as dire~oes, e pedestres e ciclislas tentam costurar
seu caminho atraves da m~ltfe de velculos; nos principais cruzamentos, guardas
tentarn dirigir 0 trafego, com variavel gran de Sllcesso. Esse cantrale externa,
porem, baseia-se na suposi~iio de que todos os indivlduos estiio regulando.seu.
comportamento com a maior exatidio, de acordo com as necessidades dessa rede.

i
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o principal perigo que urna pessoa representa para a outra nessa agilac;B.o toda
e 0 de perder 0 autocontrole. Uma regula9ao constante e altamente diferenciada
do pr6prio comportamento e necessaria para 0 individuo seguir seu caminho pelo
trafego. Se a tensio desse autocontrole constante torna-se grande demais para
ele, isso e suficiente para colocar os demais em perigo mortal.

Trata~se, eclaro, apenas de uma imagem. 0 tecido de cadeia de ac;oes em que
se inclui cada ate individual nessa complexa sociedade e muito mais complicado,
e bern mais intricado a autocontrole ao qual ele esta acostumado desde a infancia,
do que aparece neste exemplo. Mas este da pelo menos uma idela de como a
~rande pressio fonnativa sobre a constilui~80 do homem "civilizado", seu
autocontrole constante e diferenciado, vincula-se a crescente diferencia~ao e
"estabiliza9ao das fun90es sociais e a multiplicidade e variedade cada vez maiores
de atividades que ininterruptamente tern que se sincronizar.

o modelo de autocontrole, 0 gabarito pelo qual saO moldadas as paixoes,
certarnente varia muito de acordo com a fun~ao e a posi~ao do individuo nessa
cadeia, e ha mesmo hoje, em diferentes setores do Mundo ocidental,. varia~5es
de intensidade e estabilidade no aparelho de autocontrole que parecem, a primeira
vista, muito grandes. Neste ponto, surge urn born numero de perguntas especificas,
e 0 metoda sociogenetico pode nos dar acesso as suas respostas. Mas quando
comparadas com a constitui9ao psicol6gica de pessoas em sociedades menos
cornplexas, essas diferen~as e grada~oes presentes nas soeiedades rnais complexas
tomarn-se menos importantes, e a principal Hnha de transfonnaC;8o, que e 0

principal interesse deste estudo, emerge com nitidez: tomando·se 0 tecido social
moos intricado, 0 aparato sociogenico de autocontrole -individual t6ma-s~e tamb6m
mars diferenciado, complexo e estavel. "" """ "
- !A~if~re~i_~~~_~__~~_~~~cha a~~ f~.~~.~~s _socia~ porem, e apenas a primeira
e mais geral dentre as transfonna~5es que observamos ao estudar a mudan~a na
constitui9ao psicol6gica conhecida como "civiliza9ao". Lado a lado com a
divisao de fun~5es em andamento, Qcorre a total reorganiza~ao do tec.id9 _sg.ci.al.:.
Mostramos antes em detalhe por que",-quandoaaivIsaodeTun9"oes e 6aixa, os
6rgios centrais de sociedades de certo tarnanho sao relativarnente instaveis e
propeosos ~ desintegra~80. E mostrarnos tambern como, atra-ves de pressoes
especificas de configura~5es humanas, as tendencias centrifugas, os mecanismos
da feudaHza~8o lentamente vio seodo neutralizados e, passo a passo, uma
organiza~io central mais est8vel, uma monopoliza~o rnais finne da for~a fisica,
sao estabelecidos. A estabilidade peculiar do aparato de autocontrole mental 'lu.e
emerge como tra90 decisivo, embutido nos babitos de todo ser humano~~'·CIvi1j·

zado", ma'1tem a rela9ao mais estreita possivel coin a monopoliza980 da for9a,
fisica e a crescente estabilidade dos orgaos centrais da sociedade. S6 com a
forma9ao desse tipo relativamente esllivel de monop6lios e que as sociedades
adquirern realmente essas caracteristicas, em decorrencia das quais os individuos
que as cornpoem sintonizam-se, desde a inrancia, com urn padrio altamente
regulado e diferenciado de autocontrole; ~"elD"combina9ao comtaismonop.6[ios
e que esse tipo de aut'llimita9aorequer um grau mais elevado de automatismo,
e se torna, por. assim dizer, ':Uma "segunda naturezan. )
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Ao 'se formar um monop6lio de for9a, eriam-s,,~ espa9~"-sociais pacifieados,
que normalmente eslio Iivres de atos de violeneia, As pressoeique-aluam sobre
as pessoas nesses espa90s siio diferentes das que existiam antes. Formas de
violeneia niio-fisiea que sempre existiram, mas que all! enlio sempre estiveram
misturadas ou fundidas com a for9a flsiea, siio agora separadas destas ultimas.
Persistem, mas de forma modilieada, nas sociedades mais paeificadas. Sio mais
visiveis, no que interessa ao pensamenlo padriio de nosso tempo, como tipos de
violencia eeoniimiea. Na realidade, eontudo, bII um eonjunto inteiro de meios
euja monopoliza9iio permite aO homem, como grupo ou individuo, impor SUa
vontade aos demais. A monopoliza9iio dos meios de produ9iio, 'dos meios
"eeoniimieos", e uma das poueas que se destacam quando os meios de violeneia
flsiea se tomam monopolizados, quando, em outras palavras, na sociedade mais
pacilieada do Estado, 0 livre usa da for9a flsica por aqueles que sao fisieamente
mais fortes deixa de ser permitido. .

De modo geral, a dire9iio em que 0 comportamento e a eonstitui9iio afetiva
das pessoas niudam, quando a estrutura dos relaeionamentos humanos e trans
formada da maneira acima deserita, e a seguinte: as sociedades sem um monop6lio
esttlvel da for9a siio sempre aquelas em que a divisiio de fun90es e relativamente
pequena, e relativamente eurtas as eadeias de a90es que Iigam os individuos entre
si. Reciproeamente, as sociedades com monop6lios mais esttiveis da fO<9a, que
sempre eome9am eneamadas numa grande corte de prineiPes ou i'iis, sao aquelas
em que a divisiio de fun90es estti mais ou menos avan9&da, naS quais as eadeias
de a96es que Iigam os individuos siio I)lais longas e maior a dependeneia funcional
entre as pessoas. Nelas 0 individuo e protegido prineipalmenteeontra ataques~

subitos, contra a irruP9iio de violencia flsiea em Sua vida. MSs, aO mesrno tempo,
e for9ado a reprimir em si mesmo qualquer impulso emocional para ataear
lisieamente outra pessoa. As demais formas de eompulsiio que, nesse momenta,
prevaleeem nos espa90s sociais pacifieados modelam na mesma dire9iio a eonduta
e os impulsos afetivos do individuo. Quanll> mais apertada se toma a teia de
interdependencia em que 0 individuo estti emaranhado, com 0 aumento da divisiio
de fun96es, maiores siio os espa90s sociais por onde se estende essa rede,
integrando-se em unidades funeionais ou institucionais - mais amea9&da se
toma a existencia social do individuo que dtl expressiio a impuJ.lll1s e em090es
espontAneas, e maior a vantagem sociaI.daqueles eapazes de moderar SUaS paixoes;
mais fortemente e eada individuo controlado, desde a tema idade, para levar em
eonta os efeitos de suas pr6prias a90es ou de outras pessoas sobre uma serie
inteira de elos na eadeia social. A modera9iiodas em090es espontAn"as, 0 eontrole
dos sentlmentos, a amplia9iio ~ do espa90 mental aIem do momenlo present";
levando em eonta 0 passado e 0 futuro, 0 bIIbi,lo de Iigar os falos em eadeias de
causa e efeito - todos estes siio distintos aspectos da mesma transforma9iiO de
eonduta, que necessariamente ocorre com a monopoliza9iio da violeneia flsica e
a extensiio das eadeias da "9iio e interdependencia social. Oeorre uma mudan9&
"civilizadora" do epmportamenlo.

A transforma9iio da nobreza, de uma elasse de eavaleiros em uma de eortesiios,
eonstitui um exemplo disso. Na esfera anterior, na qual a violeneia era um fato



inescapavel e de ocorrencia dillria, e as cadeias de dependencia do indivfduo
linham pequena eXlensilo, ate mesmo porque ele subsistia principalmenle da
produ~ilo de sua pr6pria lerra, a inlensa e conslanle modera~ilo das pulsoes e
afetos nilo era necessaria, possfvel nem ulil. A vida dos pr6prios guerreiros, mas
tambtm a de outros que viviam em uma sociedade que possufa uma classe superior
guerreira, era conlfnua e diretamenle amea~ada por alos de violencia ffsica.
Comparada com a vida em zonas mais pacifieadas, ela oscilava enlre exlremos:
permilia ao guerreiro eXlraordinaria Iiberdade para dar forma concreta a seus
senlimenlos e paixoes, aalegria selvagem, a uma satisfa~ilo sem Iimiles do prazer
acusta das mulheres que desejasse, ou ao 6dio na deslrui~o ou lorlura de lodos
os que Ihe fossem hostis. Mas, ao mesmo lempo, e1a amea~ava 0 guerreiro, se
fosse derrotado, com um grau extraordinario de exposi~ilo aviolencia e as paixoes
dos demais, com uma subjuga~ilo lotal, com formas extremas de lormenlo ffsico
que mais tarde, qllandoalorlura ffsica, a prisilo e a humilha~ilo 10taI do indivfd1!o,
se converlemem monop6lio da aUloridade, dificilmenie' se enconlram na vid~

normal, Com tal monopoliza~ilo, a amea~a ffsica ao indivfduo lentamenle se
despersonaliza. Ela nilo depende mais Iilo diretamenle de afelos momenllineos,
gradualmenle se submele a regras e leis cada vez mais rigorosas e, fmalmenle,
denlro de cerlos Iimites e com cerlas flUlua~oes, a amea~a ffsica quando as leis
sio infringidas tomawse menos sever~.

A maior espontaneidade das pulsoes e 0 grau mais allo de amea~a ffsica que
se encontram em lodas as silua~oes em que ainda inexisle urn monop6lio cenlral
forle e esllivel silo"conforme p6de ser viSIO, fenomenos complemenlares. Nessa
eSlrUlura social, 0 vitorioso tem maior possibilidade de dar livre redea a suas
pulsoes e sentimenlos, embora tambtm seja maior a amea~a direta a um homem
por parte dos sentimentos de oUlre, e mais presenle a possibilidade de ilimitada
subjuga~ilo e humilha~ilo se urn cair em poder de outro. Isso se aplicava nilo
somente a rela~ilo entre um guerreiro e oulro, para quem, no curso da moneta
riza~ilo e limita~ilo da livre compeli~ilo, um c6digo de condula moderando as
paixoes ja estava sendo lentamenle formado. Na sociedade em geral, 0 Menor
gran de restrit;8o imposto aos senhores feudais configurava urn conlraste maior
do que mais tarde, entre sua liberdade e a existencia confinada de suas mulheres
e a IoIlil exposi~ilo a seus caprichos a que estavam sujeitOs naquela sociedade
os dependenles, derrotados e servos. ..

A eslrUlura, dessa sociedade, eom sua polariza~ilo extrema, suas incerlezas
conlinuas, corresponde a eSlrUlura dos indivfduos que a formam e 0 modo como
se comportam. Oa mesma Jorm~que'nas rela~oes inler-humanas 0 perigo surge
maisbruscamenle e a possibilidade de vil6ria ou Iibera~ilo e mais repenlina e
incalculavel, 0 indivfduo tambtm se debale mais freqUenle e direlamenle entre,
o prazer e a dor. A fun~ilo social do guerreiro livre dificilmenle e construfda de
modo que os perigos possam ser previstos com grande anleclpa~ilo, que os efeilos
de delerminadas a~oes possam ser examinados Ires ou qualro passos a frenle,
embora a sua fun~ilo estivesse tomando esse rumo amedida que, na Idade Media,
se centralizavam os exercilos. ,Mas, por enquanlo, era ,0 presenle imediat<:; que.
fomecia 0 impulso. Mudando a silua~ilo do momenlo, mudava tambem a
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expressao dos sentimentos: se ela trazia prazer, estc era saboreado sem ressalvas,
sem calculo ou rellexao sobre suas posslveis conseqUencias no futuro. Se trazia
perigo, prisao, derrota, estes tambc!m deviam ser supnrtados plenarnente. A
inquieta~ao incuravel, a proximidade etema do perigo, toda a atmosfera dessa
vida imprevislvel e insegura, na qual bavia no maximo pequenas e transit6rias
pausas de existencia mais protegida, freqUentemente geravam, mesmo sem
causas extemas, mudan~8s subitas do prazer mals exuherante para a mals
profunda desola~ao e remorso. A personalidade, se pndemos dizer isso, estava
incomparavelmente rnais pronta e acostumada a saltar com intensidade sem
Iimitesde urn extrema para 0 outro; 8S mals leves impressOes, as associa90es
de ideias incontrolaveis, com freqUencia bastavam para induzir essas enormes
oscila~oes.132

A medida que mudava a estrutura das rela~5es humanas, as organiza~oes
monopolistas de for~a flsica se desenvolviarn e 0 indivlduo se resguardava do
impacto das rixas e guerras constantes e passava a sofrer as compuls5es mais
permanentes de fun~oes pac/ficas baseadas na aquisi~ao de dinheiro ou prest/gio,
a manifesta~ao de sentimentos tambc!m foi gravitando, aos pnucos, para uma
Iinha intermediaria. As oscila~oes no comportamento enos sentimentos nao
desapareceram, mas se abrandaram. Os picas e vales se tomaram menOles, e
menos abruptas as mudan~as.

Podemos ver com mais c1areza 0 que esta mudando de que seu oposto. Gra~as
a forma~ao de monop6lios de for~a, a amea~a que um homem. representa para
oUlro fica sujeita a controle mals rigoroso e tomou-se mais calcuhivel. A vida
diaria toma-se mais livre de reviravoltas subitas da sorte. A violencia flsica e
confinada aos quarteis, de onde irrompe apenas em casos extremos, em tempns
de guerra ou subleva~ilo, penetrando na vida do indivlduo. Como monop6lio de
certos gl'llpos de especialistas, ela e habitualmente exclulda da vid_a!losifeiffili5.

, "Esses especialistas, que constilUem toda a organiza~o monopnlistall8fur~a,

agora montam guarda apenas a margem da vida social, na medida em que
controlam a conduta do indivlduo.

Mesmo sob essa forma, como organiza~ao de controle, pnrem, a violencia
flsica e a amea~a que dela emana exercem uma inlluencia decisiva sobre os
indixlduos, saibam eles disso ou nao. Nao e mais, contudo, a inseguran~a perpetua
que ela traria a vida do indivlduo, mas uma forma peculiar de seguran~a. Nao
mals 0 laDera nas fortunas muuiveis da batalha, como vencedor au derrotado, em
meia a terriveis explosoes de plazer au terror. Uma.pressio continua, uni~orm.et

se exerce sobre a vida individual pela violenclaITslca-lirmazene:aaJiOrllas-das
cenas da vida (fi~r;a:iima presslii> muho" conheCida"e"quase desperc,!'bida, tell!!P
a conduta e a paixoes se ajustado desde tenra rnodililde-ii 'essaestrutu!'!.!1Ql:ia1.
Na verdade, foi todo 0 molde social, 0 c6digo de conduta, que""iiiiiil'aram e, de
acordo com as mudan~as, nao apenas esta ou aquela fonna especifica de conduta,
mas todo 0 padrao, toda a estrutura da maneira como indivlduos pautam sua
vida. A organiza~ao monopolista da violencia flsica geralmente nao controla 0

indivlduo por amea~a direta. Uma compulsao ou pressilo altamente previslveis,
exercidas de grande variedade de maneiras, sao constantemente aplicadas sobre-

- r-
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o Indlv.t<!u.Q,,,,Em grau conslderavel, elas operam tendo por melD as reflexoes dele
~io. Essa compulsao, em geral, estll presente· apenas potencialmente na
soeiedade, como uma agencia de controle. A compulsao real e a que 0 Indivlduo
exerce sobre si mesmo, seja como resultado do conhecimento das posslveis
conseqUenclas de seus atos no jogo de atividades entrela~adas, seja como
resultado de geslOs correspondentes de adultos que contribulram para Ihe modelar
o comportamento em crian~a. A inonopoliza~ao da violencia flsica, a concentra~iio

de armas e homens armados sob uma unica autoridade, torna mals ou menos
calcuMvel 0 seu emprego e for~a os homens desarmados, nos espa~os sociais
pacificados, a controlarem sua propria violencia mediante precau~ao ou reflexao.
Em outras palavras, isso impoe as pessoas um maior ou menor grau de
autocontrole.

Nio queremos com Isso dizer g!1~ lo.das as.formas de aUlocontrole.esliv~sselJl

inteirame!!'~.!!''!set,'t~s.da.sQ!:ieq.adegt!erreiramedieval ou em outras que nao
dispuliham de um monop6lio complexo e estllvel de violencia flsica. A agencia
do autocontrole Individual, 0 superego, a consciencia, ou 0 que quer que a
chamemos, era instllada, Imposta e mantida nessas sociedades guerreiras apenas
em rela~io dlreta a alOs de violencia flsica, correspondendo sua forma a essa
vida em seus maiores contrastes e transi~oes mais abrnptas. Comparada com a
agencia do autocontrole em sociedades mals pacificadas, ela era difusa, instavel,
urna mera barreira delgada a separar explosoes emocionais de violencia. Os medos
que asseguravam a conduta socialmente "correta" nio haviam side ainda banidos,
na mesma extensao, Q!..com;£W.Q,l:iJI.;I.lljl!sljxlq\lo.l1@t~,.~,:,~••c.~.~l!!~da."vida
'!fterio.r.::. Uma vez que 0 perigo decisivo nao provinba do fracasso ou relaxa~ao

o autocontrole, mas da dlreta amea~a flsica externa, 0 medo habitual assumia
predominantemente a forma de medo de for~as exteriores. E uma vez que esse
medo era menos estllvel, 0 mecanismo de controle tambc!m era menos abrangente,
mals unilateral ou parcial. Nessa sociedade, poderia ser instllado um autocontrole
extremo para suportar a dor, mas ele seria complementado pelo que, medido por
um padrio diferente, parece constituir uma forma de dar livre redea as paixoes
na tortura de outras pessoas. Analogamente, em certos setores da· sociedade
medieval, encontramos fonnas extremas de misticismo, autodisciplina e remlncia,
contrastando com uma entrega nio menos extrema ao prazer em outras pessoast
com grande freqilencia, assistimos a mudan~as subitas de uma atitude para outra,
na vida do mesmo indivlduo. A restri~ao que nesse casu 0 indivlduo impunba a
si mesmo, a luta contra a pr6pria carne, mio era menos inlensa e unilaleral, nem
menos radical e apaixonada, do que sua contraparlida, a luta conlra as demais e
o maximo desfrute de prazeres.

o que se estabelece com a monopoliza9ao da violencia flsica nos espaeos
sociais pacificados e um diferente tipo de autocontrole ou autolimita~ao.llm

autocontrole mals de.s!!1lllUQ.nado••A agencia controladora que se forma como
parte da est.nfrura d~ personalidade do indivlduo corresponde a agencia contro
ladora que se forma na sociedade em geral. A primeira, como a segunda, tende
a impor uma regula~io altamente difere11ciada a todos os impulsos emocionais,
a conduta do homem na sua totalidade. Ambas - cada uma delas mediada em
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grande parte pela outra - exercem pressao constante, uniforme, para inibir
explosOes emodonais. Abrandam as flutua~Oes extremas no comportamento e
nas em~s. Assim como a monopoliza~ao da for~a fisiea reduz 0 medo e 0

pavor que um homem sente de outro, mas, ao mesmo tempo, Iimita a possibilidade
de causar terror, medo ou tormento em outros e, porlanlo, certas possibilidades
de descarga emodonal agradavel, 0 constante aUlocontrole ao qual 0 individuo
agora eslll cada vez mais acoslumado procura reduzir os contrastes e mudan~as

.subitas de conduta e a carga afetiva de tOOa aUlo-expressao. As pressoes que
atuam sobre 0 individuo lendem a produzir uma transforma~ao de toda a economia
das paixoes e afetos rumo a uma regula~ao mais continua, estavel e uniforme
dos mesmos, em tOOas as lireas de conduta, em todos os setores de sua vida.

E e exatamente na mesma dire~ao que operam as compulsOes desarmadas, as

(

restri~Oes sem violencia fisica direta, As quais 0 individuo eslli ..exposlo nos
espa~os paciticados, e das quais as limita~Oes economicas constituem um
exemplo. Elas, tambCm, sao menos carregadas de emo~Oes, mais moderadas,
eslliveis e menos erralicas do que as irnpostas por uma pessoa a outra na sociedade
guerreira antes de surgir 0 monop6lio. Elas, tambCm, corporiticadas em todo 0

espectro das fun~Oes abertas ao individuo na sociedade, induzem a uma incessante
visao retroaliya e prospecliva que transcende 0 momento e corresponde Its cadeias
mais longas e complexas em que cada ato se ve automaticamente incluido. Exigem
que 0 individuo controle incessanlemente seus irnpulsos emocionals momenla
neos, tendo em vista os efeitos a longo prazo do comportamento. Em compara~ao

com 0 outro padrao, instHam um autocontrole mals uniforme, envolvendo toda
a conduta, como se fosse um anel apertado e uma regula~o mais tirme das
paixOes, de acordo com as normas sociais. Alem disso, como sempre, nao sao
apenas as fun~s adultas que produzem imediatamente esse abrandamenlo de
paixOes e sentimentos. Em parle automaticamente, e ate certo ponto atraves da
condutae dos habitos, os adultos induzem modelos de comportamento corres
pondentes nos crian~as. Desde 0 come~o da mocidade, 0 individuo e treinado no
autocontrole e no espirito de previsao dos resultados de seus atos, de que precisara
para desempenhar fun~Oes adultas. Esse autocontrole e inslilado Ilio profunda
mente desde essa tenra idade que, como se fosse urna esta~ao de retransmissao
de padrOes sociais, desenvolve-se nele uma aUlosupervisao automalica de paixoes,

/ um. "superego" mais diferenciado e estavel, e uma parte dos impulsos emocionais
" e Inclina~s afelivas sal por completo do alcance direto do nivel de consciencia.

Anteriormente, na sociedade guerreira, 0 individuo podia empregar violencia
fisica, se fosse forte e poderoso 0 suticiente; podia salisfazer abertamente suas
inclina~Oes em muitas dire~oes que, mais tarde, foram fechadas por proibi~oes

sociais. Mas pagava, por essa maior oporlunidade de prazer direto, com uma
possibilidade maior de medo direto e clarQ. As concep~Oes medievais do inferno,
alias, dao-nos urna ideia de como era forte esse medo que um homem inspirava
em outro. Alegria e dor eram Iiberadas mals aberta e Iivremenle. Mas 0 individuo
tomava-se sua presa, jogado de um lado para 0 outro tanto por seus sentimentos
quanto pelas for~as da natureza. linha menos controle de suas paixoes. Era mais
controlado por elas.
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Mais tarde, quando as correias transmissoras que corriam por sua existencia
se tomaram mais longas e complexas, ele aprendeu a controlar-se firmemente e
se tomou menos prisioneiro que antes de suas paixiles. Mas como agora ele

. estava mais Iimitado pela dependencia funcional das atividades de um ntimety
sempre maior de pessoas, tomou-se tambc!m m81s testringtdo'n~s
PosSl~r diretamente seus ans;,;os e paixOes. A vida toma-se
menos perigosa, mas tambc!m menos emocional ou agradavel, pelo menos no que
diz respeito A satisfa~o,direta do prazer. Para tudo 0 que faltava na vida diaria
um substituto foi criado nos soooos, nos Iivros, na pintura.~ I!'od~,

evoluindo para se tomar cortesi, a no~za leu !ll/l'~S~c:cavalarlaj Osl)'!i&.ueses
iIsSiSieDlem ltlme~n!'\~ ..~.1'p.~~xio er6ti<:a. c oques flslcos, as guerras'
-e'8SriXaSiIiiDinulram e ludo 0 que as lem&rava, ate mesmo 0 trlnchamento de
animais mortos e 0 uso de faca A mesa, foi banJdo da vista ou pelo menos
submetido a regras sociais cada vez mais exatas. Mas, ao mesmo tempo, 0 campo
de batalha foi, em certo sentido, transportado para dentro do indivlduo. Parte
das tensiles e paixiies que antes eram Iiberadas diretamente .na luta de um homem
com outro tera agora que ser elaborada no interior do ser humano. As Iimita~iies

mais paclficas a ele impostas por suas rela~iles com OUIrOS homens espelham-se
dentro dele; um padrio individualizado de hlibitos semi-automaticos se estabe
leceu e consolidou nele, um "sUjlerego" especlfico que se esfor~ por controlar,
transformar ou suprimir-Ihe as emo~oes de conformidade com a estrutura social.
Mas os intpulsos, os sentintentos apaixonados que nio podemmais manifestar-se
diretamente nas rela~iies enrre pessoas freqUentemente hitam, nio menos violen
tamente, denrro delas contra essa parte sllpervisora de si mesma. Essa luta
semi-automatica da pessoa consigo mesma nem sempre tem uma solu~io feliz,
nem sempre a autotransforma~io requerida pela vida em sociedade leva a um
novo equillbrio entre satisfa~io e controle de em~oes. FreqUentemente, fica
sujeita a grandes ou pequenas perturba~oes -, Arevolta de uma parte da pessoa
contra a outra, ou a uma atrofia permanente - que toma' 0 desempenho das
fun~iles socials ainda mais diflcil, se nio imposslvel. As osci1a~iles verticais, cos
sallos do medo A alegria, do prazer ao remorso, se reduzem, 1\0 mesmo temIio
que a fissura horizontal que corre de lado a outro da pessoa, a tensib entre 0

"superego" e 0 "inconsciente:' - os anelos e desejos que nio podem ser
lembrados - aumentam.

Neste particular, tambem, as caracterlsticas blisicas desses padroes de entre
la~amento, se Ihes estudamos nio s6' as estruturas estliticas mas tambem a
sociogenese, mostram-se rel~tivamente simples. Atraves da interdependencja <!!;,
!t:'tpos maiores de pessoas ~ da_.".~~.usio dl!.violeeccia flsica em seULconlat~~.
~~6e1ectdo u!!1~!',!~!al, naqual as I~tta~ntre ~sio ttansfor.
m.!lda~_d,uraclouramente em autoliij![tii.£i>es:'llSsas autohmila~oes, que sio fun~io
da visio ietrilspectiva e prospecilva insliTalIa no indivlduo desde a infincia, em
conformidade com sua integra~ao emextensas cadeias de a~io, assumem em
parte a forma de um autocontrole eonsciente e, em parte, a de um hlibito

. mtomatizadb. Tendem a uma modera~ao mais uniforme, a uma Iimila~io mais
continua, auin controle mais exato das paixoes" e s"entimentos, de acordo com 0 I

I
I
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VJj ,
iTl padrao mals diferenciado de entrela9amento social. Mas, dependendo da pressao

.~ ,. '6, !ntema, das condi90es da §9~!!.ade e da.J'~s!9ao qu~.~_ocupe 0 mdivlduo,
,< r ()'\essas Utnlta oes produz~ ta~.~~W~e perturba'i-0esJl!'c\lf!aJesn~

p 0/ r a co e d8 alxoes.JrIii alguns casos, levam a umaIDquieta9ao e insatisfa9ao

" ~' erpetuas, exatamente porque a pessoa afetada s6 pode satisfazer uma parte deV I~uas inclina90es e impulsos em forma modificada, como, por exemplo, na fantasia,
na qualidade de espectadora au ouvinte, nos devaneios au nos saohas. As vezes,

. 0 indivlduo se habitua a tal ponto a inibir suas em090es (os sentimentos constantes
0' de tedio ou solidao constituem bons exemplos disso) que nao e mais capaz de

qualquer forma deexpressao sem medo das suas em090es modificadas, ou de
satisfa9ao direta de suas pulsoes reprintidas. ,Ramos particulares dessas ulsoes
sao como que anestes' s nes es c as, pc a est tura es ecffica do contexto
socliiIC""m'"'-'= see a crianca. Sob a pressa . que sua roam esta~ao

pravaca no espac;:o social da crianc;:a, elas passaro a se cerear de medos
automatizados, a tal ponto que 0 indivlduo pode permanecer surdo e insenslvel
a vida toda. Em oulros casas, cerlos ramos dos impulsos podem ser desviados
de tal modo por serios conflitos que a natureza brota, afetiva e apaixonada que
o pequeno ser humano inevitavelmente encontra no seu caminho para se moldar
como sec Hcivilizado", que suas energias s6 podem tee uma Iibera~iio indesejada,
alcoves de rodeios, em ac;:oes compulsivas e outros sintomas de perturbac;:8o. Em
Dulros casas, lambem, essas energias sao ttansfonnadas de tal maneira que fiuem
para apegos e repulsoes excentticos, em predile90es por esta ou aquela fantasia
peculiar. Em todos esses casas, uma permanente inquieta9ao interior, que parece
nao ter fundamento, mostra quanta energia emocional e represada numa forma
que nao permite satisfa9ao real.

Ate esse momenta, 0 processo civilizador individual, tal como a social, segue
em geral cegamente 0 seu curso. Sob 0 disfarce do que os adultos pensam e
planejam, as rela90es que se formam entre eles e as jovens criam fun90es e
efeitos na personalidade destes ultimos que eles nao pretendem e a que mal
conhecem. Nao planejados, nesse sentldo, surgem aqueles resultados da mode
lagem social de indivlduos aos quais habitualmente chamamos de "anormais".
As anormalidades psicol6gicas que nao decorrem da modela93.o social, mas sao
causadas par tra90s hereditlirios inalteniveis, nao precisam ser consideradas aqui.
Mas a constilUi9ao psicol6gica que se mantem dentro da norma social e e
subjetivamente mais satisfat6ria ocorre de maneira igualmente nao planejada..Q,Q..
mesmo molde social Em.(!J:&~~~ges hum~~Q.~J!1aisau menns bem-e~"P1turad%

tanto-os '·D§="'~ta<!o~::£Q~':'..9£"de~\8llps" num espectro .IIU!ilQ.JUDplp
.!!" yl@eda:deJ\,.As ansiedades automaticamente repro~ue, no caso de cada
processo civilizador individual e em conexio com os conflitos que formam parte
integral desse processo, ligam-se a pulsoes especificas e. afetam seus impulsos,
levam as vezes a uma paralisia permanente e total desses impulsos e, em outras
ocasioes, apenas.a uma regula9ao moderada, daudo espa90 suficiente para sua
plena satisfa9ao. Nas atuais condi90es, do ponto de vista do indivlduo interessado,
um resultado ou outro e mais uma quesliio de boa ou rna sorte do que de qualquer
planejamento. ~Dl. qua~quer d()~-,,~~..s,_e__a_~~a derela90es s()cial~,,-m 'l!!!'O_vjye.
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~f\lllo~~~!!!!'tea_!ase ma!~}t.!!E!!,ssionay_e!L a)nfanci~ ejuyentude, que se
ilJlprime em sua pers(lnalid~de em fo_rtn!!~ao,.t~1J;rq ~~~contfl\pafti<lana i~la~ao ~
entfe suas instiincias controladoras, 0 superego e 0 ego, e os impulsos da libido.
o equillbrio resultante entre essas instancias controladoras e as pulsoes, em
gfande variedade de niveis, determina COIRO a pessoa se orienta em suas rela~oes

com outras, em suma, determina aquilo que chamamos, segundo 0 gosto, de
h:lbitos, complexos ou estrulufa da personalidade.)~ao obstante, nao h:I tim ao
entrela~amento, porque embora a autodetermina~ao da pessoa, maleavel durante
o iliieio~dii~jjjfancia,sesoltdJnque e endure~a Amedida que cresce, ela nunca
deixa inteiramente. de sef afetadll. pelas rela~oes mut:lveis com outras durante.
todaa vida. A apfendizagem dos autocontroles, chame-sea eles de "razao",
wconselenclii", "ego" ou "supefego", e a conseqUente modera~ilo dos impulsos
e emo~oes mais animalescas, em suma, a civiliza~ilo do sef humano jovem, jamais
e um processo inteifamente indolof, e sempre deixa cicatrizes. Se a pessoa tem
sOfte - uma vez que ninguem, nem os pais, nem 0 medico, nem urn conselheiro
podem, no presente, dirigif esse processo na crlan~a de acofdo com um conhe
cimento clafo do que e melhor para seu futuro, porque tudo e ainda na maior
parte uma questiio de sorte -, saram as feridas dos conflitos civilizadores
incorridas na infancia e as cicatrizes deixadas por eles nao sao muito profundas.
Nos casosmenos favoraveis, os conflitos inerentes ao processo de civilizar jovens
seres humanos - conflitos com outros e conflitos dentro de si mesmos -

.permanecem sem solu~ilo au, mais exatamente, embora sejam sepultados por
algum tempo, retornam em situa~oes que lembram as da infancia. 0 sofrlmcnto,
transformado em forma adulta, volta repetidamente e os conflitos nilo-solucio
nados da pessoa na infancia nunca deixam de perturbaf seus relacionamentos
adultos. Dessa maneira, os conflitos interpessoais de principios da juventude,
que modelaram a eslrUtura da personalidade, continuam a perturbar ou mesmo a
destmir os relacionamentos de adultos com outras pessoas. As tensoes resultantes
podem assumir a forma ou de contradi~llea entre diferentes automatismos de
autocontrole, tra~os enterrados de recorda~llea de antlgas dependenclas e necea
sidades, ou de conflitos fecorrentes entre as instiincias controladoras e os impulsos
da libido. Nos casos mais fellzea, por outro lado, as contradi~lles entre diferentes
se~llea e camadas das agencias controladoras, especlalmente da estrutura do
superego, vilo sendo lenlamente reconclliadas, controlan o-se 0 co itos maia
d~~os entre essa eslrUtura e os impulsos da libl o. Eles nao s6 desaparecem
08 consclenc1a de vlgllla, mas s40 lao Integralmente assimilados que, sem urn
custo peaado demals em satlsfa~ilo subjetiva, nilo mais se lntrometem involun
tariamente em relacionamentos interpessoals posteriores. No prlmeiro caso, 0

autocontrole consciente e inconsciente permanece sempfe dlfuso em certas
sltua~oes, 0 sens vel A ec silo de formas so at' .
lmerala pu slonal; no outro, esse autocontrole que, meSmO hoje, nas fases juvenis,
-p&;'ece-se mais com uma confusao de banquisas que se superpilem do que com
um Iiso e firme len~ol de gelo, lentamente se torna mais uniticado e estavel,
numa correspondencia positiva com a estrutura da sociedade. Mas urna vez que
essa estrutura, exatamente em Dossa epoca, e altamente mutavel, ela exige urna
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f1exibilidade de hIIbitos e conduta que, na maior parte dos casos, tern que ser
paga com a perda de estabilidade.

Teoricamente, por conseguinte, nio e dificil dizer qual a diferenya entre urn
processo civilizador individual considerado bem-sucedido e outrojulgado mal
sucedido. No primeiro caso, depois de todes as dores e conflitos do processo,
sio finalmenle estabelecidos urn padrio de conduta bem-adaptado ao contexto
das f\UlyOts sociais adultas, urn conjunto de hIIbilos de funcionamento,satisfaldrlo
esimultaneamente - 0 que nio e urn resultado inevi!livel das duas primelras
condiyaes - urn balanyo positivo de prazer. No segundo, ou 0 autocontrole
soclalmenle necessarlo e repetidamente comprado a urn alto cosio de satisfayao

..y' pessoal, por urn grande esforyo parasuperar energias opostas da libido, ou 0

l~ .... controle dessas energias, a renuncias .~!,a satisfayio, nio se alcanya em absoluto.
"'~ .~.Com grande freqllencia, nenhurn balanyo positivo de prazer, de qualquer tipo, e

(j '0) finalmenle posslvel porque os comandos e proibiyiies socials sio representados
, . nio s6 por outras pessoas, mas tambem pelo eu abalado, urna vez que urna parle
\ prolbe e castiga 0 que a outra deseja.

Na realidade, 0 resultado do processo e1vlllzador individual e claramenle
.~: favoravel ou desfavoravel apenas em relativamenle poucos casos, em cada

-, extremldade daescala. A maloria des pessoas e1vlllzadas vive urn meio-termo,
i I entre os dois extremos. Aspectos socialmente posltivos e negativos, tendencias

pessoalmente gratificantes e frustradoras, luisturam-se nelas em proporyiies
variaveis.

E wyffo'difiell a modelayio social de indivlduos de acordo com a estrutura
do proeeSso e1vlllzador que hoje chamamos de Ocidente. A fllD de serrazoavel
mente bem-sucedida, ela requer, dada a estrutura da soeledade ocidental, uma
diferenelayao muito alta, uma regulayio muito Intensa e es!livel de palxoes e
sentimentos, de lodas as pulsoes humanas mals elementares. Por Isso mesmo
geralmente exige mais Iempo, sobretudo nas e1asses media e alta, do que a
modelagem social de Indlvlduos em soeledades menos complexas. A reslstenela
s adaptayio aos padroes que prevalecem na e1vlllzayio, 0 esforyo que essa
adaptayio, essa transformayio profunda de toda a personalidade custa ao Indivl
duo, e sempre conslderaveJ. E s6 mals tarde, por conseguinte, do ue em
sociedades menos complexas e que 0 indtvlduo no undo c ental adqulre,
com su;(un~aosocni! j~1::ii(JjjIro,- ii-constil!!!.9a~..eslcoI6gtc~ do a~
emergancill,dii quarassinala, vIa de'regra, a_conciusio do processo civ~lizado[
fndlviihi~J. _ - '.. ".'" . -~----

Mas, mesmo que nas soeledades mais difereneladas do Oeldenle a modelayio
do mecamsmo de autodireyio individual seja bastante extensa e intensa, processos
que tendem Da mesma direy3.o, processos civilizadores sociais e individuais,
certamente nio ocorrern apenas nela. -EIes sio encontrados em lodos as casos
em que, sob 0 efeito de pressoes competitivas, a divisio de funyoes toma grande
mlmero de pessoas dependentes umas das oulras, em todosos casos em que a
monopolizayio da forya flsica permite e impoe uma cooperayio menos carregada
de. emoyio, em todos os casos em que se estabelecem funyoes que exigem
conslante visio retrospectiva e prospectiva na interpretayio das ayoes e intenyoes

I
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de outras pessoas. 0 que detennina a na~~!~_~~~~,~..'Ldesscs sur~os civiHzadores
e sempre a extensao-aaS1fiIefdeI5eooerlcias, 0 nivel ,fa'=di"iSfo-derut1C6esea
estmtura interna dss pr6pnas fun~oe~

~-------....-..--

II

Dirusiio da Pressiio pela Prevideocia e Autocootrole

-==-----:--:::-'7~'"~_'~"''"_e...._ --"-"",_.... _- ....
o que empresta ao processo eivilizador no Ocidente se"u carater especial e

excepcional e 0 fato de que, aqui, a divisao de fun~oes atingiu urn nlvel, os
monop6lios da for~a e tributa~ao uma solidez, e a interdependencia e a competi~ao

uma extensao, tanto em termos de espa~o flsico quanto do nlimero de pessoas
envolvidas, que nao tiveram iguais na hist6rili mundial.,p=--~= ~ 
"-'AteCtitiFo,-redes extensas de moella ou comercio, com monop6lips razoave!·

mente estaveis de for~a flsica em seus centros, haviam se desenvolvido quas.
exclusivamente ao longo de vias navegaveis, isto e, acima de tudo nas margens
de rios e costas de oceanos. As grandes lireas do interior permaneclam mais ou
menos no nivel da economia de lroca, isto e, as pessoas continuavam na maior
parte autlirquicas e eram curtas suas cadelas de interdependeneia, mesmo quando
algumas arterias de comereio cruzavam as areas e existiam alguns grandes
mercados. Tendo a soeiedade oeidenta! como ponto de partida, desenvolveu-se
urna teia de interdependeneia que nao 56 abrange os oceanos em maior ex tensil,," do
que em qualquer tempo no passado, mas se estende as terras araveis mais distantes
do interior remoto. Correspondendo a tudo isso, surgiram a necessidade de sincro
niza~ao da conduta humana em territ6rios mais amplos e a de urn esplrito de
previsao no tocante a cadeias mais longas de a~Oes como jamals haviam exlslido.
Ocorreu ainda 0 fortalecimento do autocontrole e a permanencia das cornpulsoes
- a inlbi~ao de paixoes e 0 controle de pulsoes - impostas pela vida no centro
dessas redes. Uma das caracterlslicas que tornam multo clara essa conexiio entre
o tamanho e a pressao interna a rede de interdependencla, por urn lado, e a
conslitul~ao psicol6gica do indivlduo, por outro, e 0 que chamamos de "ritmo"'l>
de nosso tempo. Esse "rltmo" nada mais e que urna manifesta~ao do grande
nlimero de cadeias entrela~adas de interdependencla, abrangendo todas as fun~oes

sociais que os indivlduos tern que desempenhar, e da pressao competitlva que
satura essa rede densamente povoada e que afeta, direta ou indiretarnente, cada
ato isolado da pessoa. Esse ritmo pode revelar-se, no caso do funeionario ou
empresario, na profusao de seus encontros marcados e reunioes e, no do opcrari6l,
na sincroniza~ao e dura~ao exatas de cada urn de seus movimentos. Em ambos

"os casos, 0 ritrno e uma expressao do enorme nlimero de a~oes Interdependentes,
da extensao e densidade das cadeias compostas de a~oes indivi<!uais,~
1Il1cn~i<!~<!" das_~u...~sque ~tero ..CJ!l.....~imento..!.()t;I.a..§sa rede inter<!ePendelltc."
Em ambos os casos, Ulna fun~o situada na jun~ao de tantas cadeias de a~ao

_~__ I
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exige uma aloC89ao exata de tempo, acostuma as pessoas a subordinarem suas
inclina90es momentAneas As necessidades superiores da interdependencla, trei
na-as para elimlnarem todas as irregularidades do comportamento e consegulrem
um permanente autocontrole. E: esse 0 motivo por que, no indlvlduo, vemos
surgirem tantas revoltas contra 0 tempo social representado por seu pr6prio
superego, e por que tantas pessoas entram em confllto conslgo mesmas quando
desejam ser pontuais. Com base no desenvolvlmento de instrumentos de medl9iio
do tempo, e de consclencia do tempo - e tambem da maeda e de outros
instmmentos de integra9ao social -, e posslvel observar, com grande preclsao,
como avan9a a divisao de fun90es, e com ela 0 autocontrole imposto ao Indivlduo.

A razao por que, dentro dessa rede, padroes de controle das em09"les varlam
em alguns aspectos, - por que, por exemplo, a sexualidade e! cercada de restrl90es
mals fortes em um pals do que no outro, - e uma questiio Aparte. Mas como
quer que essas diferen98S possam surglr em casos especials, a dlre9ao geral da
mudan9a na conduta, a "tendencia" do movimento da civlllza9ilo e em toda a
parte a mesma. Ela se orienta sempre para um autocontrole mals ou menos
automati?,ado()' Pllra a subordlna9aode impulsos de curto praz() aos COI1!.~iiC:lQnJe.
iimaenraizada visaD a 10ngo pram,para a forma~ao~de --"'-InstAncla, 0
"~~.nl"l. CQluplexa °e segu[Jb e manelra gera e tambem asslm que
essa necessid.acied~90es momen - eas a ob vos mal dlstantes
se difundeitim loda a parte, na socledade ocldental, quenos grupos dirlgente
~s primeiro e, depois, est tos cada vez mals amplos. -'~

oCAdiferen(li°'e! °6lult08fim---oese algu m vlve num mun 0 qu ossui densOll,
extensos e fortes la90s de dependencia, como um mero objeto passlvo dessas
interdependencias, sendo afetado por eventos distantes sem ser capaz de Influen
cia-los ou mesmo percebe-Ios - ou se tem uma fun9ao na socledade que exlge,
para seu desempenho, um esfor90 permanente de prevldencla e um controle f1rme
da conduta. Para come9ar, no desenvolvimento do Ocidenle foram certas fun90es
das classes alta e me!dia que exiglram de seus responsavels essa autodlsclpllna
ativa e constante, voltada para interesses a longo pram: fun90es de corte nos
centros politicos de socledades importantes, fun90es comercials nos centros da
rede de come!rcio de longa dlstAncia, que se encontravam sob a prolC9ilo de um
monop6lio de for9a razoavelmente estlivel. Mas constltulu uma das pecullarldades
dos processos socials no Ocldente que, com a amplia9ilo da Interdependencla, a
necessldade de pensamento a longo prazo e a sincroniza9ilo ativa da conduta
individual com alguma entidade mals vasta, remota no tempo e no espa90, tenham
se difundido por segmentos cada vez maiores da socledade. Ate! mesmo as fun90es
e a situa9iio social dos eslratos sociais mals balxos foram tomando a um tempo
posslvel e necessario um certo esplrito de previsao e nessa mesma medlda
for9aram a moderarose todas as Inclina90es que prometlam satisfa9iio multo
Imediata ou a curto prazo. No passado, as funi:oes dos estratos mais baixos de
trabalhadores manuais geralmente eram Incluldas na rede de Inlerdependencia
apenas ua medida em que liens membros sentissem 0 cfcito de 8~oes remotas ~

- se elas fossem desagradaveis - reagissem com inquieta9ao e rebellao, com
descargas emocionais de curto praza. Mas suas fun~oes nio cram estruturadas
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de tal modo que, dentro de si mesmos, as limita~oes Hestranhasu fossem
constantemente convertidas em limital'joes do ".~~~:•. Suas tarefas dhirias torna
Yam-nOS pouco eapazes de restringir desejos e emoryoes imediatos em troea de
algo que nao era tanglvel aqui e agora. E por isso mesmo essas explosoes quase
nunea tiveram sueesso duradouro.

Neste particular, certo numero de nexos importantes se interligam. Em todos
as grandes redes humanas h8 alguns setores mais importantes do que outros. As
fun~oes desses setores fundamentais, como, par exemplo, as funr;oes coordena
doras mais altas, impoem urn autoeontrole mais regular e estrito nao 56 por causa
de sua posiyao central e do grande mlmero de cadeias de ayao que convergem
para etes, mas porque, devido ao grande mimero de ayoes que dependem de seus
responsaveis, revestem-se de grande poder social. 0 que da ao desenvolvimento
ocidental seu carater especial e 0 fato de que a dependencia reclproca de todos
se tomou mais uniformemente equilibrada. Em grau sempre maior, 0 funciona
mento complexo das sociedades do Ocidente, com sua elevadad1vlSSo"i!o'tra6alho,
depende de os estratos agrarios'e\lrbalJ.osinferioresc~nttojaien1,~\Ia,,~_~duta,

cadi vez mais, amedrdii quecaptafu melhor suas, con.~x.o~s..a.l!!l'.i.~.!o.nll.'!..Jlt,ilZl
,,'mal. remotas~()mecanisiii'isocliiT"liOmente diferenCiado torna-se tiio complexoe: em alguns aspectos, tio vulneravel, que perturbar;oes num so ponto das cadeias
de interdependencia, que articulam todas as posirroes sociais, inevitavelmente
afetam muitas outras, desta maneira ameayando todo 0 tecido social. Os grupos
estabelecidos que competem entre si sao, assim, compelidos a levar em consi
derayao as exigencias da grande massa de outsiders. Mas como dessa maneira
as funr;5es sociais e 0 poder das rnassas assumem maior importancia, mis funr;oes
exigem e permitem maior esplrito de previsao em seu desempenho. Geralmente
sob uma forte pressio social, membros dos estratos mais baixos acostumam-se
a controlar suas emor;oes momeoiaiieas>e ~-a -disciplillar sua conduta: com' bas-e
lJ.uma compreensao"lIlliis profunda dll sociedade total e de sua posi\:aolreta.t>or
Isso mesmo~eu cmnporiamento eimpelido cada vez mals na dite~a(driieialmente
limitada aos estratos superiores. Aumenta seu poder social em relar;ao a este
ultimo, mas, simultaneamente, seus membros sio treinados a assumir uma visao
de longo prazo, pouco importando por quem ou de acordo com quais modelos
tal treinamento se de. Eles, tamhem, sao cada vez mais submetidos ao tipo de
compulsoes extemas que se transformam em autocontrole individual;netes,
tamhem, aumenta a tensao horizontal entre a agencia de controle do ser, 0

"superego", e as energias da libido que agora sao transformadas, controladas ou
reprimidas, com maior ou menor sucesso. Dessa maneira, as estruturas civiliza
dorw; estiilLseexpandindo £ol!stalltemente na sociedade ocidental. As camadas
;Uperior e inferior tendema tomar~~e urna especie,de-e,iiiiiiO-superior, e 0 ceutro
da rede de interdependencias estende-se por mais e mais areas, povoadas e nao
povoadas do resto do mundo. S6 esta visao de um movimento abtangente, em
progressiva expansio, nio raro em arrancos e reeuos fortes, de certas fUD90es e
padroes de conduta no ruroo de urn numero crescente de grnpos e regioes externos
- s6 esta visio, repetimos, e a compreensio de que n6s mesmos nos encontramos
no meio desses altos e baixos do proeesso civilizador e suas crises, e nao no seu
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tim, coloca na devida perspectiva 0 problema da "civiliza~ao". Se recuamos do
presente para opassado, que padrfies, que estrutura descobrimos nas sucessivas
ondas desse movimento, se as olhamos nao de n6s para elas, mas delas para n6~

III

Diminui~iio dos Contrastes, Aumento da Variedade
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, a processo civilizador prossegue segundo uma longa seqUencia de arrancos e
recuos fortes. Repetidamente, urn estrato marginal em ascensao ou uma unidade

v de sobrevivencia em crescimento como urn todo, uma tribo au naQio-estado,
assume as fun~t;es e caracterlsticas de urn sistema em rela~ao a outros estratos
marginais ou unidades de sobrevivencia que, por sua parte, pressionam a partir
de baixo, de sua posi~ao de marginais oprimidos, contra 0 sistema corrente. E
mais urna vez, a medida que 0 grupamento de pessoas que subiu e se lirmou e
seguido por urn grupamento ainda mais amplo e numeroso que tenta emancipar-se
da opressao, descobrimos que este ultimo, se bem-sucedido, e for~ado a assumir
a posi~ao do opressor tradicional. Pode muito bern vir urn tempo em que os
antigos grupos oprimidos, libertados da opressao, nao se tomem, por sua vez,
opressores: mas isto ainda nao esta avista.

Ha, naturalmente, muitos problemas nao-resolvidos que sao colocados por esta
interpre~ao, No presente cO\ltexto, talvez seja suliciente chamar a aten~ao para
o fato de que, de modo geral, os estratos inferiores, os grupos marginais e mais
pobres, num dado estllgio de desenvolvimento, tendem a seguit suas paixoes e

'<C" sentimentos de forma mais dlreta e espontinea, regulando-se sua conduta menos
rigorosamente que ados respectivos estratos superiores, As compulsoes que
operam nos estratos inferiores sao predominantemente de natureza direta, fisica,
- a amea~a de dor fisica ou a aniquila~ao pela espada, pobreza, ou fome. Esse

<,' , L' tipo de pressao, contudo, nao induz uma transforma~ao estllvel das lImita~oes, .
,.9 ..;' ,'i, de limita~oes que vern de fora atraves do outro, em limita~oes assumidas de

(" '. dentro ou "auto-limita~oes".a campones medieval que passa sem came porque
'. e pobre demais, porque a came e reservada para a mesa do senhor, isto e, que

esta exclusivamente sob uma limita~ao flsica, procurara satisfazer seu desejo de
comer came em lodos as casas em que 0 puder sem correr urn perigo externo,
ao contrario dos fundadores de ordens religiosas dos estratos superiores, que se
negam 0 prazer de comer came em considera~ao pelo alem e por urn senso, que
assumiram, de que isso e pecado. a indivlduo miseravel que traballia para outros
sob ameaQ8 constante de passar fome, au que cumpre uma pena de prisao com
trabalhos for~ados, deixara de trabalhar tao logo cesse a amea~a da for~a extema,
ao conlrario do mercador rico que continua a trabalhar, embora tenha provavel
mente mais do que 0 suliciente para viver no 6cio. E compelido a faze-Io nao
por simples necessidade, mas pressionado pela competi~ao por poder_"prestlgio,~

\)
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porque sua profissiio, seu status elevado, fornecem 0 significado e a justifica~iio

de sua vida. No seu caso, 0 conslanle auloconlrole tornou 0 Irabalho urn· habilO
liio forle que ,0 equillbrio de sua personalidade eslara amea~ado se deixar dc
Irabalhar.

Conslilui uma das peculiaridades da sociedade ocidental que, no curso de seu
desenvolvimento, tenha-se reduzido muito esse contraste entre a situa~iio e 0

c6digo de condula dos eslralos mais alIos e mais baixos. As caraclerlslicas das
classes baixas difundem-se por lodas as oulras. Temos urn sinloma disso no fato

J
de que a sociedade ocidental como urn lodo gradualmenle se lornou,uma sociedade
em que se espera que todas as pessoas capazes ganhem a vida atraves de um
tipo altamenle regulado de Irabalho. Ante~l!'~balhoera unta cllra"lerJ~!icll_das
classes mais baixas. E, 80 rnesmo tempo', 0 que costuma ser peculiar as classes
-superiores tambem se difunde pela sociedade como urn lodo. A conversiio deI
reslri~oes sociais impostas "de fora" em aUlo-reslri~oes, numa aUlo-regula~iio

individual que se lorna urn habito ou urn aulomalismo no locanle as paixoes e
sentimenlos - possivelmenle apenas para pessoas nonnalmenle prolegidas da
amea~a fisica, exlerna, da espada ou da fome - tambo!m estli ocorrendo entre
as grandes massas no Ocidenle.

Vislas de perlo, onde apenas urn pequeno segmenlo desse movimenlo e
percepllvel, as diferen~as na eslrulura da personalidade social entre as classes
altas e baixas no Mundo Ocidental de hoje podem parecer ainda consideraveis.
Mas se for focalizada loda a amplidiio do movimenlo ao longo dos seculos,
podemos nolar que esliio diminuindo os grandes conlrasles de comportamenlo
entre os diferentes gropos sociais - assim como os contrastes e mudan~as subitas
no comportamenlo do indivlduo. A modela~iio das pulsoes e senlimenlos, as
fonnas de conduta, loda a conslilui~iio psicol6gica das classes baixas nas
sociedades civilizadas, com sua crescenle imporlancia em loda a rede de fun~oes,

esliio cada vez mais se aproximando das de oulros grupos, come~ando pela classe
media. Isso aconlece mesmo que parle das aUlolimita~oes e labus operanles nesta
ullima, que surgem do anseio de "se dislinguir", do desejo de maior presUgio,
lalvez falte inicialmenle nas classes baixas, e mesmo que 0 lipo de dependencia
social que as caracteriza ainda nio necessite, ou pennita, 0 rnesmo grau de
conlrole de emo~oes e um esplrilo de previsiio mais regular que nas classes alIas
do mesmo perlodo.

Essa redu~8.o dos contrastes na sociedade enos indivfduos, essa mistura
peculiar de padroes de conduta que derivam de niveis sociais inicialmenle muho
diferenles, siio altamenle caraclerlslicos da sociedade ocidental. E conslilui uma
das peculiaridades mais importanles do "processo civilizador". Esse movimenlo
da sociedade e civiliza~iio, porem, certamente niio segue uma Iinha rela. No
movimento global observam-se repetidas vezes contramovimentos maiores ou

. menores, nos quais os contrastes na sociedade e a f1utua~oes na condula de
indivfduos, suas explosoes afetivas, tornam a 8umentar.

o que acontece ante nossos olhos, 0 que costumamos chamar de udifusio da
civilizay8.o" no sentido majs estreito, ista e, a disseminayio de nossas institui~ocs

e padroes de conduta alem do Ocidenle, conslilu; a ultima onda, ale agora, de.----._- --~_ _---_. . __.-._,---_. ---~.- ~~-,
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um movimento que ocorre hli vlirios seculos no Ocidente e cujas tendencias e
padroes caracteristicos, inc1uindo a ciencia, a tecnologia e outras manifesta~oes

de urn tipo especffico de autolimitayao, estabeleceram-se aqui muito antes de
existir 0 conceito de "civilizayao". A partir da sociedade ocidental - como se
ela fosse uma especie de classe aha - padriies de conduta ocidentais "civiliza
dos" hoje estao se dlsseminando por vastas areas fora do Ocidente. seja atraves
do assentamento de ocidentais ou atraves da assimilayao pelos estratos mais altos
de outras nayiies. da mesma forma que modelos de condllta antes se espalharam
no interior do pr6prio Ocidente a partir deste ou daquele estrato mais alto. de
cerlos centros cortesios au comerciais. 0 curso assumido por loda esss expansao
foi determinado apenas ligeiramente pelos pianos ou desejos daqueles cujos
padriies de conduta foram assimilados. As classes que fomeceram os modelos
nao sao. sequer hoje, criadores ou originadores absolutamente livres de tal

\~. expansao. Essa difusao dos mesmos padriies de conduta a partir de "maes-patrias
,~\ ,; ,,40 homem branco" seguiu-se " incorporayao de outros territ6rios " rede de

f", """ inlerdependencias politicas e econ6micas, a esfers das lutas eliminat6rias entre
-h nayiies do Ocidente e dentro de cada uma delas. A "tecnologia" nao e a causa

.~. ~~ C dessa mudanya de comportamento. 0 que chamamos de "tecnologia" e apenas
~ um dos simbolos, urna das ultimas manifesta~oes desse constante espirito de
~ .% ~. previsao imposto pela formayao de cadeias de ayiies e de competiyao cada vez
~ mais longas. As formas "civilizadas" de conduta disseminaram-se por essas

outras areas em fazia e DS medida que nelas, straves de sua incorporaQ8.o a redc
cujo centro sinda e 0 Ocidente, a estrutura de suas sociedades e de relaciona
mentos humanos tambem esta mudando. A tecnologia e a educayao sao facetas
do mesmo desenvolvimento tolal. Nas areas por onde se expandiu 0 Ocidente.
as fUDQoes sociais 8 que 0 individuo cleve submeter-se estiio mudando cada vez
mais, de maneira a induzir os mesmos espirito de previsao e controle de emoyoes
como no pr6prio Ocide~. Nesse caso. tambem. a transformayao da existencia
sodar-como urn lodo e a condiyao basica para civilizar-se a condula. Por esse
motivo, encontramos nas rela~oes do Ocidente com outras partes do mundo as
prim6rdios t.JaJeguyao de con(f8re~qUe e pec~liar a todas as grandes ondas do
movimento civihzador. ~f)\ <- Sr.0-f'1}_~'t oJ _~L.~ r ,~} (H~t

Essa fusao repetida de padriies de conduta das classes funcionalmente supe
riores com as das classes em ascensao nao deixa de ter certa importancia.
considerando-se a atitude curiosamente ambivalente das primeiras nesse processo.
A habituayao ao esplrlto de previsao e 0 controle mais rigoroso da conduta e das
emoeroes. para os quais se inclinam as classes superiores por motivo de sua
situaerao e fun~oes. ~.~em"_trtlP~!.~~nte __ inst[1!mentp~Q~_~~~ predominancia,
£Q.mo no caso do cO!~~f!~isJ11o_"e1Jr..QR~!I. por exemplo.. S"ervem como marcas de
distinerao e prestigio. Exatamente par esse motivo, tal sociedade considera como
transgressao do modele dominante de controle das paixoes e selltimentos todo e
qualquer Hafrouxamento" de seus membros. A desaprovaerao acentua-se quando
aumenta 0 poder social e 0 tamanho do grupo mais baixo, em ascensao. e assim
torna-se mais intcnsa a competicrao pelas mcsmas oportunidades entre os grnpos
superior e inferior. 0 esforcro e 0 espirito de previsao necessarios para manter a



posiyao da cIasse superior-manifestam-se nos contactos internos de seus membros
entre si, no gr~~4~_s.!-!e~_~~~~? rec{proca que praticam, Da estigmatizasao ~era
e nas peiiiilldades que impoem aos seus membros que infringem 0 codigo comum
~~S"Als"!Il1&-ue.Giriedo" provocado pela silua~ao de lodo 0 grupo, pela sua IUla
para preservar a idolalrada e amea~ada posi~ao, age direlamente como uma for~a

para manler 0 codigo de condula, 0 cullivo do superego em seus membros. Ela
e converlida em ansiedade pessoal, no medo do individuo de degradar-se ou
simplesmenle perder presligio na sociedade em que vive. E e esse medo de perda
de presllgio aos olhos dos demais, inslilado sob a forma de aUlOcompu!sao, seia
na formad~.J.e.rl!0nha seja no senso de houra, que garanle a reprodu~ao habitual
(fa condula CaraclerisTIca, e como ·sua condi~ao um rigoroso conlrole de pulsoes
em cada pessoa.

Mas embora, por urn lado, essas classes superiores - e em alguns aspectos
as nar;oes ocidentais como urn todo, Da fUDyaO de classe superior - fossem
compelidas a manter, a todo custo, 0 seu controle das pulsoes como urna marea
de distinr;ao, par oulro lado a sua situar;8.o, juntamente com a estrutura do
movimento geral em que se inscrevem, obriga-as no longo prazo a reduzir essas
diferen~as em padroes de comporlamenlo. A expansao da civiliza~ao ocidenlal
mostra com grande clareza tal tendencia. Esta civJ!iza~, alias, ea caracteristica
que confere dislin~ao e superioridade aos ocidenlais. Mas, an-me'iii" lempo,os
pov()s"d() Ocidenle; sob pressao de ,mas propria" (Ulas compelitivas, provocaram
em vastas partes do mundo uma mudanya nos relacionamentos e funr;oes humanas,
aproximando-os de seus proprios padroes. Tomaram grandes regioes do mundo
dependentes e, ao mesmo tempo, segundo uma regularidade da diferencia~ao ri)
funcional que ja foi repetidamente observada, lomaram-se lambem suas depen- •
dentes. Por urn lado, conslrUrram, alraves de inslitui~oes e mediante uma eslrila
regula~ao de seu proprio comportamento, um muro enlre eles e os grupos que
colonizaram e que consideravam inferiores. Por outro, com suas farmas sociais.
disseminaram par esses lugares seu proprio estilo de conduta e instituiyoes. 0
mais <las vezes sem urna intenyao deliberada, trabalharam numa direr;ao que,
cedo ou larde, levou a redu~ao das diferen~as de poder social e condUla enlre
colonizadores e colonizados. Mesmo em nossos dias, os contrastes visivelmente
estao se tomando menores. De acordo com a forma de colonizar;s.o e a posiys.o
da area na grande leia de fun~oes diferenciadas, e tambem com a propria hisloria
e estrntura da regiiio, esti.o comelj:ando a oeorrer processos de fusao em areas
especfficas fora do Ocidente, semelhantcs aqueles descritos antes no exemplo
que demos sobre a condula corlesa e burguesa em diferenles paises do proprio
Ocidente. Nas regioes colonials, igualmenle, lendo em vista a J>osi~ao e for~a

sociais dos varios gropos, as padroes ocidentais esti.o se disseminando para baixo
e, ocasionalmente, mesmo para cima a partir de baixo, se podemos usar essa
imagem espacial, e fundindo-se para formar Dovas entidades, difercntes, novas
variedades de conduta civilizada. Os contrastes em conduta entre os grupos
superior e inferiorstlo reduzidos com a dissemina~iio da civiliza~iio. e aumentam
as variedades, ou nuan,as, da conduta civilizada. Essa incorporagao incipienle
dos povos orientai.s e africanos aos padr5es ocidentais representa. a ultima onda
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~ do continuo movimento civilizador que vimos observando. Mas, da mesma
\ -\S 0 maneira que esss onda sabe, sinais de novas oodas formando-se DS mesma dire~io

-J '."1) ja podem sef vi~tos, uma vez que~ ate agora, as gropos que se aproximam da
'" v classe alta ocidental nas areas colonials sao conslitu/dos, principalmente, das
f-! ";,,~ classes allaS dessas na~oes.

.~ \!) Recuando um passo na hist6ria, podemos observar no pr6prio Ocidente um
movimento semelhante: a adol'ao pelas classes inferlores urbana e agrarla de

.j ,0 padroes civilizados de conduta, a crescente habltual'ao desses grupos a prevlsi.,\!
i' Sdo futuro, a,uma Umi~~e.conlr?~e mai~_~~tr.I~os~i~nllUl~f~~.~2c~d£~oes
t--- .e... tam6em, a um grau mals aliOde autoconlrole IIldlvlduaI. Neste caso, tambt!m,
I--:'~.· aeacoraocom~a estriifti'i',nftiliJSi(ffill' jkcidli"piifS',~fieaadesmulto dlferentes

-.7 (" de conlrole das em0l'0es emergem no contexto da conduta civilizada. Na
: \ Inglaterra, na conduta dos operarlos alnda podemos ver trayos das maneiras da

. 0 gJ aristocracia fundiaria e de mercadores em uma ampla tela de of/cios, asslm como
~ ".' na Franl'a, os ares dos cortesios e de uma burguesla elevada ao poder pela
.ll.-.2 v: Revolul'io. Nos lrabalhadores, iguahnente, encontramos uma regulal'ao mals
q \i estrita da conduta, um tlpo de cortesla mals calcado na tradlyffo das nal'0es
" ~ ~'colonlzadoras, que durante longo perlodo exerceram a funl'ao de classe superior
~ \J dentro <Ie uma larga rcde Interdependente, e um controle menos refinado das('t em0l'0es em nayOes que s6 tarde ou nunca consegulram expandlr-se colonlal-

mente, Isto porgue os monop6Uos deJ9£1',!,,,.trl~u~'!S'~() e as.!t1!traUzacio do podl>!..
nacional - que constituem precondll'0es para qualquer expansao colonial
duradoura - s6 se desenvolveram mals tarde nelas do que em suas concorrentes.

Recuando ainda mals, encontramos nos seculos XVII, XVIII e XIX - mals
cedo ou mals tarde, segundo a estrutura de cada nayio - 0 mesmo padrio num
circulo ainda menor: a Interpenetr!!S'~()..~?~.l'~~!?~s_.~~.~!,~uta da nobreza e da
burguesla. De acordo com a relal'ao de poder eXlStente, 0 produto da interpene
tral'ao"l@"dominado Inlciahnente por modelos derivados da situal'ao da classe
superior, em seguida pelo padrao de conduta de classes mais baixas, e em
ascensao, ate que fmalmente emergiu urn amalgams, urn novo estilo de carater,
excepcional. Neste particular, tambem, e visivel na posi~ao da classe superior 0

mesmo dualismo que pode ser observado hoje navanguarda da "civilizol'ao".
A nobreza de cor!!\. a vanguarda da "civilittf", fol gradualmente compelida a
exercer---l.1m rigoroso controle das emo~oes e uma precisa modela~ao de sua
conduta, atraves de sua crescente integra~io na rede de interdependencias,
representada neste caso pela pinl'a formada pela monaraula e burguesla. na qual
estava aprisionada a nobreza. Igualmente para a nobreza de corte, 0 autocontrol~

a ela impostot~or sua fun~iio e situa~ao serviu ao mesmo tempo como valor de
prestiglo, como meio de distinguir-se dos grupos inferiores que a fusligavam e
elli tudo fez para Impedir que essas diferenl'as fossem apagadas. S6 0 membro'

, iniciado devia conhecer os segredos da boa conduta, s6 na boa sociedade podlam
eles ser aprendidos. Baltasar Gracian escreveu deliberadamente seu tratado sobre
"savoir-vivre", 0 famoso Orticulo Manual, em estilo obscuro, como cerla vez
explicou uma princesa da corte 134, para que esse conhecimento nao pudesse ser
comprado por todos ao prel'0 de alguns tostoes. Courtin tampouco esqueceu, na

-
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introdu9iio de seu tratado sobre a Civilitt!, de frisar que seu trabalho fora realmente
escrito para uso privado de alguns amigos e que, mesmo jmpre_~~9,_(1~..~!!~ava-se
apen81i. apessoas de boa sociedade. Mas, rnesmo nesse contexto, revela~s'e"'a
ambivalencls' da siiiia~iio. Devldorforma peculiar de interdependencia em que
vivia, a aristocracia de corte naa podia impedir - atraves de seus contatas com
o estrato burgues rico, do qual ela necessitava por uma razio au autra - a
difusiio de suas maneiras, costumes, gostos e linguagem por outras classes.
Inicialmente no seculo XVII, essas maneiras foram adotadas por pequenos grupos
dirigentes da burguesia - a Digressao sobre a Modela.ao da Fala na Corte
conslitui um exemplo vlvido'" - e, em seguida, no seculo XVIII por estratos
burgueses mais amplos. A massa de Iivros sobre a civilitt! publicados nessa epoca
mostra claramente esse fato. Neste caso, tambCm, a for9a da corrente de
entrela9amentos como um todo, as tensoes e competi9iio que a impeliam para
uma complexidade e diferencia9iio funcional ainda mais extensas, a dependencia
do indivlduo face a um numero crescente de outros, a ascensiio de classes sempre
roais numerosas, revelaram-se mats fortes que a barricada que a nobrez8 lentou
erigir em volta de sj wesma. -'-'-" ..-- _m. __'_'"·~· "·_·'_~ - ~ ---.---.. -.---:.---

'OesplrIioae previsiio, tim;'autodisciplina mais complexa, a forma9iio mais .
esllivel do superego, fortalecida pela interdependencia crescente, tomaram-se
vislveis primeiro nos pequenos centros funcionais. Depois, mais e mais clrculos
funcionais no Ocidente se voltaram para a mesma dire9iio; Finalmente, em.
combina9iio com formas preexistentes de civiliza9iio, a mesma transforma9iio das .
fun90es sociais e, destarte, da condllta, ,e. de toda a personalidade, come90u a
ocorrer em palses fora da Europa. Esse e-0 quliaro que emerge se teiltamos
examinar globalmente 0 curso seguido ate agora pelo movimento civilizador
ocidental no espa90 social.

IV

A Transrorma~iio de Guerreiros em Cortesiios

A ~cie~!d,"".l!IU;qr.t,e,. ,11ll.§.,~mL~,2:~,):'lLs X':Jll e, acima. de tudo a nobreza
cortesii da Fran9a que Ibe formava 0 nucleo, ocuparam uma posi9iio especlfica
nesse movimento pelo qual padroes de conduta foram se interpenetrando em
clrculos cada vez mais largos. as cortesiios n~o criaram nem inventaram a
modera9iio das em090es e a regula9iio mais uniforme da conduta. Eles, como ,,?
todos os demais nesse movimento, curvavam-se a Iimita90es imposfus pela V;~

interdependencia que niio bavia sido planejada por qualquer indivlduo isolado 1-'-f',))...<'
ou ~rupo de pessoas. Mas foi nessa s(:'Ciedade de _cort~.9l!S~e fowoll 0 elenco
~.a.S}£(),.~~p~,'!.<!~_~()~__~"..~olld~ta. 911e, de~"llU1llkiQs .c()!".,()I1t.r()s_e..!!!,()2!~~
~e, ,aC;QrI1Qc;,()!i!_.!'J'()~i~~Q.!I.'?,~,gl"lJJl?s. q!1e••o.§.a,~!?taya,Dl'. dif!1Il<ljll:~~. jJ11J.lQ .~om •
compulsiio a ulilizar 0 esplrito de previsiio, por' Clrcutol! de fun90es constante-

J",'; \'" ') "<- ac(~ .\ ',', (.'""\..
\' ~':.;A_(-r'-- ,~\
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mente majores. Uma situa~ao especial transformou as membros da sociedade de
corte, em grau mais alto do que qualquer Dutro grupo ocidental afetado por esse
movimento, em especialist8s os elaborarrao e modelar;ao da conduta social. Islo
parquet aD contraria dos grupos que sucederam aos cortesaos os posit;io de uma
classe superior consolidada, eles tinham urna funr;io, mas nao urna profissao
social.

Nao 56 no processo civilizador ecidental, mas tambem em outlos, como no
da Asia Oriental, a modela9ao que 0 comportamento recebe nas grandes cortes,
nos centros administrativos dos monop6lios decisivos de tributa9ao e for9a ffsica,
reveste-se de igual impoftiincia. Foi neiss inicialmente, os serle au capital do
governante monopolista, que todos os flos de uma grande teia de interdependencia
se juntaram; neIas, nesse nexo social particular, cruzararn-se cadeias de ar;ao
mais longas do que em qualquer outro ponto da teia. Nem mesmo la90s comerciais
de longa distancia, com os quais se entrelayam aqui e ali centros urbanos
comerciais, pennanecern. duradouros e estaveis a menos que sejam protegidos
durante longo periodo de tempo por autoridades centrais fortes. Corresponden
temente, a visao previdente a longo prazo, 0 controle rigoroso da conduta que
esse 6rgao central exige de seus funcionarios, do pr6prio principe ou de seus
representantes e servidores, sao maiores do que em qualquer outro lugar. A
cerim6nia e a etiqueta dao clara expressao a essa situay8o. Tantas coisas
pressionam direta e indiretamente 0 suserano e seus auxiliares mais pr6ximos de
todo 0 dominio - cada urn de seus passos, cada urn de seus gestos, pode ser de
tal momentosa e fundamental import"ncia, exatamente porque os monop6lios
ainda possuem carater fortemente privado e pessoal - que, sem essa sincroni
zayao exata, essas fonnas complexas de reserva e dismncia, 0 tenso equilibrio
da sociedade, sobre 0 qual repousa a opera9ao pacifica da administra\>ao do
monop6lio, rapidamente cairiam na desordem. E, se nem sempre diretamente,
entaD pelo menos atraves das pessoas do suserano e de seus ministros, todo
movimento ou perturbay80 importantes que ocorram no dominio reagem sobre 0

grosse dos cortesaos e sobre toda a entourage mais proxima ou mais ampla do
principe. Direta ou indiretamente, 0 entrela'iamento de todas as atividades, que.;.c;;':":'-:':"o""""",,,--..,,,.. ,~,,,.~,~....-..-,-~, ..,,,.n, .. - ..•.-"- "~-".~""""'"'.. ,,_. .,.,..-, ~-"""-".~"'~''-o. ... , ....' . ~........".".

todos n~ ~,~IJ~l!!!?,':.l...~~~"e}~e~.te. ~~frenta~, obriga~_QS, ..~.~~nter yigiJ~nc}~ 'c~hsia~~~
easuometer tudo 0 que dizeni ou fazem a urn detalbado exame. .

A forma9aodos D1onop6lios de tributa\>ao e fOf9a'tls;C., ,,'diiifgrandes cortes
em volta dos mesmos, certamente nao foi mais do que urn de varios processos
interdependentes, dos quais 0 processo civilizador constitui urna parte. Mas sem
dtivida alguma aqui temos uma das chaves que nos faculta acesso as foryas
propulsoras desses processos. A grande corte real permanece durante certo
perfodo no centro da teia social que estabelece e mantern em movimento a
civiIizay3.o da conduta. Ao estudar.a sociogenese da corte, encootramo-nos DO

centro de uma transfonna9ao civilizadora especialmente pronunciada e que e
precondi9ao indispensavel para todos os subseqUentes arrancos e recuos do
processo civilizador. Vemos como, asso a asso a nob.re ti
por urn reza do com erno (ies a r~n9ad~ urna obre e. ao
so 0 p esso clVilizador OCI eOla, mas nto quanto po cmos compreender,

..----------------- ••~
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em todos os grandes processos civilizadores, uma das transiftoes mais decisivas
e a de g/lerreiros para conesiios. Dispensa dizer que h3 estagios e graus os mais
diversos dessa transi~80, dessa pacificaS80 inteWP.-"DJiPAjd.dad.:No Ocidente, a
transforma~8o dos guerreiros iniciou-se e;prosseguiu com grande lentidao no
seculo XI ou XII ate que, devagar, chegou a sua conclusao nos seculos XVII e
XVIII.

A maneira como isso aconteceu ja foi descrita em detalhes: em primeiro lugar,
a grande paisagem, com seus mnitos castelos e propriedades mrais; e baixo 0
grau de integra~io; a dependencia cotidiana e, assim, as horizontes do grosse
dos guerreiros, como acontece tambem com os camponeses, restringem..se ao
distrito imediato onde residem:

"0 localismo predominava em toda a Europa nos principios da Idade Media. No
j
:,

inicio dominava 0 localismo da tribo e da propriedade rural, transformando-se mais
tarde nas unidades feudais e senhoriaissobre as quais repousou a sociedade medievaL
Politica e socialmente, essas unidades eram quase independentes; reduzia-se ao minimo
a troea de produtos e idcHas,'·136

Em seguida, da profusao de castelos e propriedades em todas as regiacs,
surgiram Casas individuais, cujos govemantes haviam galgado, em muitas batallias
e com 0 aumento de suas posses e poder militar, uma POSift80 de predominancia
sobre outros guerreiros em uma area mais extensa. Suas residencias traDsforma
ram-se, como resultado da maior confluencia de bens que .a elas chegavam, em
lar de urn maior numero de pessoas, em "cortes", num novo sentido da pala~ra.
As pessoas que la iam ter em busca de oportunidades, incluindo semprc ccrto
nuroero de guerreiros pobres, nao eram mais ta~_i.!tdependeDtes. como os gue!reiro~

Iivres isola.do~+.~.m suas p~()priedades nt.~is()u menos ,allto-sufic.~e'lte~; todas elas
PaSs;;;;';; a tom~r parte'numa'esji~Cie decoiiiji;;il~lio m;;nopoljsti~~mente con-
trolada. Mas mesmo neste contexto, num circulo ainda pequeno em compara~ao

com as futuras cortes absolutistas, a coexistencia de certo numero de pessoas
cujas a~oes constantemente se entrela~avam, compelia mesmo os guerreiros, que
descobriam estar numa situa~ao de interdependencia mais forte, a observar algum
grau de considera~io e espfrito de previsao, urn controle mais rigoroso da condula
e - acima de tudo, no tocante a senhora da casa, de quem dependiarn - um
maior domfnio das emo~oes, uma transfonn,.!sio na~,£9..n""qmj!t..•(!~..J!~~s.?es. 0
c6digo cO/lnois de conduta d~ uma ideia da regula9ao das maneiras c, a
Millllesallg 137 , uma imagem do controle pulsioDal que se tornoll necessaria c
normal nessas majores ou menores cortes territoriais.. Documentam ambos lllll

primeiro arranco na dire~ao que, finalmente, culminou na completa transformalJao
da nobreza num corpo de cortesaos, e na definitiva ".£!'y"!!iza£ag::~~.~-,,~.n!d~lt;l/

A teia de interdependencia em que entrava 0 guerreiro, porem, nao era no lDICIO

muito exteosa e cerrada. Se tinha que adotar certa reserva na corte, havia ainda
inumeraveis pessoas com as quais, e situa~oes nas quais, nao tinha que observar
qualqucr modera9ao. Podia escapar do scnhor e da senhora de uma corte, na
esperan~a de encontrar abrigo em outra. As estradas do interior abundavam em



encontros, procurados ou nio, que nio exlgiam grande controle dos impulsos.
Na corte, na presen~a da senhora, tinha que se refrear de atos violentos e explosoes
emocionais, mas ate mesma 0 cavaleiro cortes era antes e acima de tudo urn
guerreiro, e sua vida constituia uma cadeia quase ininterrupta de guerras, rixas
e violencia. As limita~oes mais paclficas do entrela~amenlo social que tendiam
a impor uma profunda transforma~io as pulsoes nio pesavam ainda de maneira
constante e uDifonne em sua vida: inlrometiam-se nesta apenas ocasionalmente,
e eram freqfientemente repelidas por uma beligerancia que nio tolerava nem
requeria 0 menor controle de .emo~oes. 0 autocontrole que os cavaleiros corteses
observavam os corte, parlanta, era rannado apenas de h~biloS semiconscientes,
muito diferentes do padrio caracteristico quase aUlomatizado de urn estagio
posterior. Os preceitos corleses visavam, no auge da sociedade cavaleirosa
cortesi, tanto a adultos como a crian~as: sua observancia pelos adultos nunea
era tao cerla que se pudesse deixar de rnenciona-Ios. Os impulsos opostos nunea
desapareciam da consciencia. A estrutura do autocontrolc,cspecialmente 0

"superego", niio era ainda muito forte ou uniformemente desenvolvida.
AMm disso, continuava ainda ausente uma das principais for«;as propulsoras

que mais tarde, oa sociedade absohitista de corte, consolidou profundamente as
maneiras polidas no indivlduo e refinou-as continuamenle. A ascensio dos estratos
urbanos burgue8es em rela~io a nobreza era ainda relativamente mOdesia, como
iBmbtm, por iS80 mesmo, se mostrava a tensio competitiva entre as dais estados.
Para sermos exatos, nas pr6priascortes territoriais, as guerreiros e os citadinos
competiam as ve~es pelas. mesmas oportunidades. Havia Minnesiinger tanto
nobres como burgueses. Neste aspecto, tambem, a corte courtoise revelava
incipientemente as mesmas regularidades estruturais que mais tarde apareceriarn,
plenamente desenvolvidas, na corte absolutista: punha pessoas de origem nobre
e burguesa em contacto constante. Mais tarde, porem, oa era dos monopolios de
govemo plenamenle desenvolvidos, a integra~iio funcional de nobreza e burguesia
e, por conseguinte, a possibilidade nao s6 de contactos constantes mas tambem
de tensoes pennanentes, ja se encontrava muito desenvolvida, mesmo fora da
corte. Os contactos entre burgueses e guerreiros, como os que ocorriam nas cortes
corteses porem, ainda eram relativamente raros. De modo geral, 0 entrela~amento

de dependencias entre burguesia e nobreza ainda era superficial em compara~io
com 0 per/odo posterior. As cidades e os senhores feudais na vizinhan~a imediata
ou mais distante ainda se opunham uns aos oUiros, como unidades politicas e
sodais distintas. 0 quiio pouco se desenvolvera a divisiio de fun~oes e 0 qUanto
era grande a independencia relativa dos diferentes estados sio claramente
demonstrados pelo fato de que a difusio de costumes e de ide;as de cidade a
cidade, de corte a corte, de mosteiro a mosteiro, - isto e, os relacionamentos
dentro do mesmo estrato social -, cram, mesmo em longas distancias, mais
efetivos do que as contactos entre castelo e cidades na rneSrn8 -regiio138 • Era esss
a estrutura social que .....:... para seevir de contraste - temos que conservar em
mente a tim de compreender a estrutura e os processos sociais distintos nos quais,
gradualmente, emergiu uma crescente "civiliza~iio" da maneira como 0 indivlduo
orientava sua vida.

II
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Neste contexto, como alias em todas as sociedades que possuem economia de
escambo, as trooas e, portanto, a dependencia mutua e a integra,io entre as
diferentes classes ainda eram pequenas em compara,io com as fases seguintes.
o estilo de vida da sooiedade como um todo, por conseguinte, era menos uniforme.
Poder mlUtar e proprTeaade iiiliIltjnham vlncuIOsmtiii:o-maiSTtiiriiiOS,"'ees'i8YBiii
dlretamente aparentados. Por isso mesmo, 0 campones desarmado vivia numa
sltua,io abjeta. Bstava amerce do senhor armado num grau que ninguem sentiu
no cotidiano. das fases posteriores, quando ja se haviam desenvolvido os
monop<lllos publico ou estatal de for,a. 0 suserano e senhor feudal, por oUlto
lado, dependiam funcionalmente tao pouco de seus inferiores (embora, claro, nio
fossem independentes deles) que, gra,as aamea,a flsica Irresistlvel que normal
mente emanava de sua pessoa, nio conheciam Iimites no que Ihes podiam infligir,
Isto num grau que superava de longe 0 excedente relativo de poder de qualquer
c1asse superior em rela,80 as inferiores em estligios posteriores do desenvolvi
mento social. 0 mesmo acontecia no tocante ao padrio de vida: 0 contraste entre
as ciasses altas e haixas dessa sociedade era extremamente grande, em especial
na fase em que um mimero decrescente de senhores multo poderosos e ricos
emergia da massa de guerreiros. Enconltamos hoje contrastes semelhantes em
areas em que a estrutura social se aproxima mais da que havia na sociedade
medieval do Ocidente do que na do Ocidente hoje, como, por exemplo, no Peru
ou na Arabia Saudita. Memhros de uma pequena elite auferiam uma renda imensa,
da qual uma parte malor do que acontece hoje com as altas rendas DO Ocidente
era usada para consumo pessoal de seu dono, no luxo' de sua "vida privada",
em festas e outros prazeres. Os membros da classe mals baixa, os camponeses,
em eontraste, viviam miseravelmente, sob a constante amea~a das mas colheitas
e da fome. Mesmo em circunsmncias normais, 0 produto de seu trabalho mal
dava para Ihes garanlir a subsistencia, e 0 padrio de vida que tinham era multi!
tnajs.baixQ<1o.queo de qualquer classe'1ilrSsOCreOiiaes~'civmzad'as<"~-S6 quando
esses contrastes foramreduzidos,cjtian(\o;""sob"oeTel1'O(fa pressiio competitiva
que afetava de cima a baixo essa sociedade, a divisiio de fun,oes e a interde
pendencia em vastos territ6rios aumentou gradualmente, quando a dependencia
fundona! das cla.sses superiores cresceu, enquanto subia 0 poder social e os
padroes de vida das classes inferiores, s6 enmo idenlificamos 0 esplrlto de
previsio e 0 autocontrole nas classes superiores, 0 continuo movimento ascen
dente das inferiores e todas as demais mudan,as que podemos observar em IOdos
os arrancos civilizadores que abrangem estratos mals amplos.

Para come~ar - no ponto de. partida desse movimento, por assim dizer 
guerreiros vivilPll sua vida, e os burgueses e camponeses a sua. Mesmo havendo
proximidade espacia!, era' profundo 0 abismo entre os estados: costumes, ges~os,

vestuarios e divertimentos eram diferentes, mesmo' que nao estivessem de todo
ausentes influencias:mtituas: Em todos os lados 0 contraste social - au, como
num mundo mals uniforme se prefere dizer, a variedade' de vida - era mals
acentuado.. A classe alta, a nobreza', ainda nao seotia qualquer pressao social
apreciavel vinda de baixo; os pr6prios burgueses quase nunca Iheconteslav8tn
a funyao e 0 prestfgio. Ela DaO precisava ainda manter-se alerta para conservar
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sua posl~ao como classe superior. Tiubs suas tetras e sua espada: 0 perigo
principal para cada guerreiro era Dutro guerreiro. Assim, era menor 0 cantrole
mutuo que os nobres impunbam a pr6pria conduta como meio de distinyiio de
classe, de modo ·que, tambem desse lado, 0 cavaleiro individual estava sujeito a
urn grau menor de autocontrole. Ocupava sua POSiy80 social com muito mais
seguranya e naturalidade que 0 nobre de corte. Niio precisava banir da vida a
grosseria e a vulgaridade. A preocupay3.o com as classes baixas nunea 0

perturbava. Nao sorria pennanentemente de ansiedade e, parlanta, nao havia oa
vida da classe superior nada que lembrasse as classes mais baixas, como aconleceu
mais tarde. Nenhuma repugnancia ou embarayo the despertava a vista das classes
roais baixas e seu comportamento, exceto urn sentimenlo de desprezo, que era
expresso abertamente, sem qualquer ressalva, sem inibi(foes e que nao tinha que
ser sublimado. As Cenas da Vida de um Cavaleira, mencionada~ antes neste
eSlUdo''', transmitem-nos alguma ideia dessa atitude, embora a documentayiio
seja de um per/odo posterior, j:l cortesiio, da vida cavaleirosa.

J:I descrevemos em detalhe e de v:lrios lingulos como os guerreiros foram
atraidos, passo a passo, para uma interdependencia cada vez mais acentuada
relativamente a ")utras classes e gropos, como um mimero crescente dentre eles.
caill na dependencia fundonal e, finalmente,iustilIlCJOijaCae....iWiiiJij'J~
processos que se. desenvolveram. na mesma direyiio durante scculos:. a per<!~<!L.

·aulo,:suncl~~c,i~_ ·tijTI~~_~_re:-~~'~~omIca__ Ror-todos~os "gueriCiros e a conversao de
lllitleaeres em_~£t\s§ii~.. .. .... .. ..
'-F01lemmrriientificar 0 funcionamento dessas foryas de integrayiio em data liio
remota como os scculos Xl e XII, quando domlnios territoriais foram consolidados
e certo mimero de individuos, especialmente cavaleiros menos beneficiados, se
viram obrigados a procurar cortes mais ou menos importantes a procura de
serviyo.

Lentamente, as poucas grandes cortes da feudalidade principesca se destacaram
sobre as demais, e s6 os membros de Casas Reais se viram em condieroes de
competir livremente entre si. E acima de ladas, a mais rica e brilhanle corte
desse perlodo de prlncipes feudais concorrentes, a de Borgonha, d:l uma idOia
de como progredia, Ientamente, a lransformaerao de guerreiros em corlesaos.

Finalmenle, no secula XV e, principalmente, no seculo XVI, acelerou-se °
movimento subjacente a essa transformaerao, - a diferenciaerao de funeroes; a
crescente interdependencia e a integraerao de areas e classes cada vez maiores.
Esses fatos se notam com especial clareza na evoluc;ao de urn instrumento social
cujo emprego e mudan(fas indicam com maxima exatidao 0 grau da divisao de
f~n(foes, bern como.a extensao e natureza de interdependencia social: 0 avanc;o
da moeda. 0 volume de moeda cresceu mais rapidamente e~ Da mesma medida,
caiu seu valor, ou poder aquisitivo. Esse movimento, tambem, isto 15, a desvalo
rizac;ao do metal cunhado, comeerou, tal como a transformac;iio de guerreiros em
cortesaos, logo no inicio da Idade Media. A novidade na transi(f3.o dos tempos
medievais para os modernos nao foi a monetarizaerao, a queda do poder
aquisitivo do metal cunhado como tal, mas 0 rHmo e extensao do movimenlo.
Como tao frequentementc acontece, 0 que de inicio parecia ser uma mudanc;:a

I
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meramente quantitativa, visto mais de perto revelou-se uma manifesta~ao de
mudanyas qualilativas, de lransfonnayoes na eSlrUlura das relayoes humanas na
sociedade.

Cerlamenle, a acelerayao da desvalorizayao da moeda nao foi causa das
mudanyas sociais que se foram manifestando nessa epoca, mas fazia parte de urn
processo mais amplo, era uma alavanca num sistema mais complexo de tendencias
enlrelayadas. Sob pressao das lutas compelitivas de urn eSlagio e eslrulura
especiais, aumenlou nessa epoca a procura de moeda. A fim de salisfaze-Ia, novos
meios foram 'buscados e achados. Mas, conforme ohservamos antes 140, esse
movimenlo teve significayao muito diferente para os diferenles selores da
sociedade, 0 que mostrava predsamente como se tomara forte a interdependencia
func~onal dos diferentes estratos soeiais. 0 movimento favoreceu os gropos cujas
funyoes Ihes pennitiam compensar 0 poder aquisitivo declinante da moeda
adquirindo mais moeda, isto e, acima de tudo, os grupos burgueses e 0 conlrolador
do monop6lio fiscal, 0 rei. Em desvantagem ficaram os grupos de guerreiros ou
nobres cuja renda pennaneceu nominalmenle a mesma, mas que caiu em poder
aquisitivo com a desvalorizayao, que se acelerava, da moeda. A forya desse
movimento, nos seculos XVI e XVII, atraiu cada vez mais guerreiros para a
corte, tomando-os dependentes diretos do rei, enquanto, reciprocamente, a receita
fiscal do soberano crescia alai ponlo que ele podia manter na corle urn mlmero
sempre maior de pessoas.

Se contemplamos 0 passado como se fosse uma esp.cie de album i1ustrado,
se nosso olhar se dirige principalmente para as mudanyas de "estilos", podemos
facilmente imaginar que, de tempos em tempos, os gostos e a mente das pessoas
mudassem bruscamente, como que por efeito de uma muta~ao interior: num
momento temos ··personalidades g6ticas", noutro "homens da Renascen~a" e,
depois, "lipos barrocos". Mas, se tentannos conceber ,.a estruturJa de toda a red;.

~ relacion8me~~..,.~~2~~c~d~~s.o~e~~~. :erta ee,?;~~~.st~:fP, ~~~~hA~,
se procurarmos segUlr as mU'<1anr;as nas msutU1~oes sob as quaIs VlVlam, au as
flln~oes das quais dependia sua vida social, nossa impressao de que, em algum
momento, a mesma mutar;ao repentina e inexplicavel teoha ocorrido em muHas
mentes separadas, vai perdendo substancia. Todas essas mudan~as ocorreram com
grande lentidao, num perfodo de tempo consideravel e, em boa parte, sem screm
ouvidas por aqueles capazes de perceber apenas os grandes eventos que ressoam
por toda a parte. As explosoes gra<;as as quais a existencia e atirudes de pessoas
isoladas mudaram bruscamente e puderam, por isso mesmo, ser percebidas com
clareza, nada mais foram do que determinados ntos aD fongo de mudanr;as
sociais bastante lentas e, com freqilencia, quase imperceptiveis, cujos efeHos sao
compreendidos apenas comparando-se diferentes gerayoes, colocando-se lado a
lado os deslinos sociais de pais, filhos e netos. Tal foi 0 caso da transforma9ao
de guerreiros em cortesaos, da mUdan.;a pela qual uma classe superior de
cavaleiros livres foi substituida por Dutra de corlesaos. Meslno nas ultilnas fases
~.!.!~~.P~~"~~s~~!-.!I!.~~.~!?s~)~diyJ9U9S,PQ4.~!i.~~~~~<~~."p~oJ~.l.~~ <~.E~~li~.~~~Q,4y ~~~....

..~~.i~.t_encia, .~e_~~,~p<..~.~~~19~,.,.§.~J1,~I"~~JJJ9:S ...,~~J~'-t:;}}JQ~ •. ,na .yida ,do_~av~Jt;i.~o .Hyre;
mas ja se tomava impossivel por em pnilica csscs lalentos e sentimentos, dcvido
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8 gradualtransfonna~iio dos relacionamentos humanos: as fun~oes que Ihes davam
campo de a~iio estavam desaparecendo do tecido da sociedade. E, finalmente, 0

caso niio diferia na pr6pria corte absolutista. Ela, tambem,' niio foi concebida e
criada subitamente, em algum momento, por indivlduos, mas fonnada aos poucos,
tendo por base uma transfonna~iio especllica das rela~oes de poder socia!. Todos
os indivlduos foram tangidos, por urna dependencia especllica de outros, para
essa fonna particular de relacionamento. Atraves de sua interdependencia mutua,
e1es se prendiam uns aos outros na corte; esta niio s6 foi gerada por esse
entrela~amento de dependencias, como criou uma fonna de relacionamentos
humanos que sobrevivia aos indivlduos, como uma institui~iio de profundas ralzes,
enquanto esse tipo parlicular de dependencia mutua era continuamente renovado,
com base numa eslrutura especllica da sociedade emgera!. Da mesma maneira
que, por exemplo, a instilui~iio social de uma fabrica e incompreenslvel a menos
que lenlemos explicar por que toda a estrulura social continuamenle gera fabricas,
por que nelas as pessoas siio obrigadas a prestar servi~s como empregados ou
operarios a urn empregador, e por que 0 empregador, por seu lado, depende
desses servi~os, a inslilui~iio social da corte absolutista e igualmente incompreen
slvel, a menos que conbe~amos II f6rmula das~~!!g, a natureza e grau
da dependencia mutua, atraves das quais pessoas de diferentes tipos eram
colocadas juntas dessa maneira. S6 assim a corte aparece diante de nossos olbos
como realmente era; s6 assim ela perde 0 aspecto de urn agrupamento forluita
ou arbitrariamenle criado, sobre 0 qual niio e posslvel nem necessario perguntar
as razoes para sua existencia; s6 assim ela assume §igl!J~~DY!~!!.teia de~

.relacion~me~~os~~~,~~~ 9.!;'_:I"duranle .um perlodo, ~eproduziu-se contlDuamente
dessa manelra porque oferecIa a mUltas pessoas lsoladas a oporlunidade de
satisf~"'~~l),~~;;~!l~4~~,,£~rn.\I~~8!~Eadas pela sociedade eD1~.
V1Vlam.

----;>;"'c01fstela~iiode necessidades.'com as quais. a "corle" se reproduziu constan
te'mente como institui~iio ao longo de gera~oes foi descrita acima: a nobreza, ou
pelo menos parIes dela, precisava do rei porque, com a monopoliza~iio em
andamento, a fun~iio de guerreiro livre estava desaparecendo da socledad~; e
porque, com a crescenle integra~iio monelliria, a produ~iio de suas propriedades
- comparada com os padroes da burguesia em ascensiio - nilo Ibes pennitia
mals do que uma vida mediocre e, muitas vezes, nem mesmo isso, e certamente
niio uma exislencia social que pudesse manter 0 prestlgio da nobreza como classe
superior contra a for~a sempre maior da burguesia. Sob essa pressilo, ingressou
na corle uma parle da nobreza - quem quer que pudesse ter a esperan~a de
encontrar urn lugar perto do principe -, caindo, porlanto, na dependencia direla
do rei. S6 a vida na corle abria a cada nobre 0 acesso 8S oportunidades economicas
e ao prestlgio que poderiam justificar suas reivindica~oes a uma existencia
provadamente de classe superior. Tive~sem as nobres estarlo exclusiva au mesmo
principalmente interessados em oportunidades economicas, nie precisariam in
gressar na corte. Muitos deles poderiam adquirir.riqueza com mais sucesso atraves
de atividade comercial - ou de urn casamenlo rico. Mas, para oblerem riqueza
pelo comercio, eles teriam que renunciar Ii sua calegoria de nobres, degradando-se
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a seus pr6prios olhos e aos dos outros nobres. Era justamente essa disllincia da
burguesia, 0 seu carater como nobres, a sua qualidade de membros da classe
superior do pals, que davam significado e dire~ao lis suas vidas. 0 desejo de
preservar 0 prestlgio da classe, de se "distinguirem", motivava-Ihes muito mais
as a~oes do que 0 desejo de acumular fortuna. Nao basta dizer, por conseguinte,
que eles permaneceram na corte porque dependiam do rei: acrescente-se que
permaneceram dependentes do rei porque s6 a vida na sociedade, cortesa poderia
manter a disllincia a que se sentiam dos demais e 0 prestlgio, dos quals dependiam
sua sa]va9ao, sua existencia como membros da classe superior, 0 sistema, au a

, "sociedade" do pals. Sem duvida algoma, pelo menos oma parte da nobreza de
corte nao poderia ter vivido na corte, 'se esta nao oferecesse tambem muitos tipos
de oportunJdades economicas. Mas 0 que os cortesaos buscavam nao eram
possibilidades economicas como tais - que podiam ser obtidas em outras esferas
-, mas possibilidades de existencia que fossem compatlveis com a manuten~ao

do presUgio que os distinguia, com seu carater de membros de uma nobreza.
Esss dupla vincula~ao atravtls da necessidade de dinheiro e .prestlgio, constitui
em graus varlaveis, uma caracterlstica de todas as classes superiores, nio apenas
dos ungidos pela "civilittl" mas tambtlm pela "civiliza~io". A compulsio que
a t1lia~ao a uma c1asse superior e 0 desejo de conserva-Ia exerciam sobre 0

indlvlduo nio era menos forte e formativa do que aquela que nasce da simples
necessidade de subsistencia economica. Motivos de ambos os tipos entreteciam-se
como uma dupla e invislvel cadeia em tomo dos indivlduos membros dessas
classes, e 0 primelro la~o, 0 anseio por presUgio e 0 medo de sua perda, a luta
contra a oblltera~io da dlstin~io, nio se pode expllcar apenas pelo segundo,
como um desejo disfar~ado de mals dinheiro e vantagens economicas, da mesma
forma que jamals sera encontrado sob uma forma duradoura em classes ou famHias
que vivam sob oma fOrle pressao externa, nas frontelras da fome e da mistlrla. 0
desejo compulsivo de presUgio social somente se encontra, como motivo principal
da a98o, entre membros de classes cuja renda, em circunstancias normais, e
substancial e talvez esteja mesmo crescendo e que, de qualquer maneira, vivam
bem acima do patamar da fome. Nessas classes, 0 impulso para empenhar-se nas
atividades economicas nio tl mais a mera necessidade' de matar a fome, liIas 0

desejo de preservar um certo padrao de vida e de presUgio elevado e socialmente
esperado. Isso explica por que, nessas classes superiores, 0 controle de emo~oes

e a autodiscipllna costumavam ser mals altamente desenvolvldos do que nas
classes mals balxas: 0 medo da perda ou redu~io do prestlgio social constitula
uma da mais poderosas for~as motrizes para transformar as limlta~oes impostas
pelos outros em autollmitayao. Neste particular, tambtlm, como em muitos outros
casos, as caracterlsticas de clSSse superior da "boa sociedade" estavam multo
desenvolvidas na aristocracia cortesa dos stlculos XVII e XVIII exatamente
porque, nesse contexto, 0 dinheiro era indispensavel e, a riqueza, desejavel como
um meio de vida, mas seguramente nao constltula, ao contrario do mundo burguCs,
tambtlm 0 fundamento do presUgio, A filia~io 8 sociedade de corte significava
para as que a ·ela pertenciam mais do que riqueza; exatamente por essa razio,
eies eslavam lio completa e inescapavelmente llgados 8 corte, e era lio forte a



pressiio da vida cortesii que lhes modelava a conduta. Niio havia outro lugar onde
pudessem viver sem perda de starus; era par isso que dependiam tanto do rei.

a rei, par sua vez, dependia da aristocracia par urn born numero de razoes.
Para seu pr6prio conv{vio, precis8v8 de urna sociedade cujas maneiras fossem
as SU8S. 0 fato de que 8S pessoas que 0 serviam a mesa, quando is donnir au
quando ca~ava, pcrtencessem Amais alta nobreza da terra servia Asua necessidade
de distinguir-se de todos as outros gropos do pals. Mas, acima de tudo, precisava
da nobreza como contrapeso para a burguesia, da mesma maneira que necessitava
da burguesia como contrapeso da nobreza, para que sua capacidade de manipular
as principais monop6lios niio fosse reduzida. E eram as regularidades inerentes
ao umecanismo real" que colocavam 0 governante absolutists nB dependencia
da nobrez8. Manter 8 nobreZ8 com c1asse distinta e, assim, preservar 0 equilibria
e a tensiio entre nobreza e burguesia e niio permitir que nenhum estado se tomasse
forte au fraco demais, tais eram as aspectos fundamentais da poUtica real.

A nobreza - e a burguesia, tambem - niio dependia apenas do rei, mas a
rei dependia da existencia da nobreza. Mas, sem duvida nenhuma, a dependencia
do indivlduo nobre face ao rei era incomparavelmente maior do que a do rei
face a qualquer urn deles, e esse fato era claramente destacado no relacionamento
mantido, oa corte, entre 0 rei e a nohrez8.

a rei niio era apenas a opressor da nobreza, como uma fra~iio da nobreza de
corte pensava, nem apenas seu preservador, como acreditavam grandes segmenlos
da burguesia, - era ambas as coisas. E a corte, por isso mesmo, tambem era
ambas as coisas: urna institui980 para damar e preservar a nobrez8. ··Se urn
nobre", escreveu La Bruyere numa passagem sabre a corte, Hvive em casa na
provincia, ele e livre, mas sem seguranr;a; se vive na Corte, e protegido, mas
escravo." Em muitos aspectos, essa rela~iio lembra a que existe entre urn pequeno
empresario independente e urn alto funcionario de uma poderosa firma familiar.
Na corte, parte da nobreza encontra a possibilidade de viver de acordo com seu
status, porem as indivfduos nobres nao sao mais 0 que foram os cavaleiros,
protagonistas de uma livre competir;io militar entre si, mas participantes numa
competi~iio, controlada pelo monop6lio, pelas oportunidades que a dirigente tern
para distribuir. E vivem niio s6 sob a pressiio do suserano, estilo sujeitos niio s6
a pressao competitiva que eles mesmos, membros do exercito de reserva da
aristocracia do pais, exercem uns sabre as outros, mas sofrero, acima de tudo, a
pressao dos estratos burgueses ascendentes. Com a crescente poder social destes
tlltimos, as cortesaos tern que IUlar constantemente, pois vivem principalmente
dos tributos e impastos pagos pelo terceiro estado. A interdependencia e
integrar;io das diferentes funr;oes sociais, aeirna de tudo entre Dobreza e burguesia,
sao muito mais fortes do que Das fases precedentes. Ainda mais onipresentes,
por isso mesmo, sao as tensoes entre eles. E da rnesrna maneira que a estrulura
de relacionarnentos humanos e assim mudada, na mesma medida 0 individuo esta
emaranhado na teia humana de uma forma muito diferente da de antes e e
modelado par seus varios tipos de dependencia; muda tambem a estrutura da
consciencia e sentimentos individuais, da interar;ao entre paixoes e controle de
paixoes, entre os nlveis consciente e inconsciente da personalidade. A interde
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pendencia mais estreita de todos as ladas, a pressao mais forte vinda de todas
as diretroes, exigem e instilam urn' autocontrole mais' uniforme, urn superego mais
estavel e novas formas de .conduta entre as pessoas: os guerreiros tomaro-se
cortesiios.

Em lodos os casos em que enconlramos processos civilizadores de qualquer
extensao, encontramos tambem similaridades estruturais no contexlo s6cio-his
16rico mais amplo, no qual ocorreram essas mudanyas de meutalidade. Elas podem
acontecer mais ou menos rapidamente, podem avantrar, como oeste caso, num
unico ou em varios arrancos, com fortes recuos, mas, tanto quanta podemos
perceber hoje, uma transformatrao mais ou menos decisiva ~ guerreiros em
cortesaos, seja pennanente ou transit6ria, constitui uma das preconditroes sociais
mais eleinentares de lodos os grandes movimenlos de civilizayiio. E por menor
tenha sido a importsncia de que a fonnatrio social da corte possa, a primeira
vista, ter-se revestido para nossa vida atual, uma certa compreensao da estrutura
da corle e indispenslivel para enlenderrnos os processos civilizadores. Algumas
de suas caracterlsticas estrulurais podem tambc!m lanyar luz sobre a vida nos
centros-Ae:~-,,-deLe:,,!~er~L----

v

o Abrandamento das Pulsiies: Psicologiza~iio e Racionaliza~iio

HA vida na corte", escreveu La Bruyerel41 , "e urn jogo serio, meIanc6lico,
que nos exige organizar as petras e baterias, elaborar urn plano, segui-Io, contrariar
o plano de nosso adversario, assumir ocasionalmente riscos e jogar atendendo a
urn patpite. E, depois de lodas as jogadas e reflexiio, descobrimos que estamos
em xeque, as veres em xeque-mate."

Na corte, e acima de tudo na grande corte absolutista, formou-se, pela primeira
vez, urn tipo de sociedade e de relacionamentos humanos com caracter(sticas
estruturais que desde entao, duranle urn tongo perlodo da hisl6ria do Ocidente
e em meio a numerosas variatroes, varias vezes cumpriram urn papel decisivo.
Num vaslo e populoso territ6rio, que de modo geral estava livre da violencia
flsica, surgiu a_:!'2.a.§()_,,-i!'4~~~'::'. Mas mesmo que 0 emprego da violencia fisica
diminuisse no convivio humano, mesmo que os duelos estivessem proibidos,...a.s
P~c;~~~o,~~,_~Q!?._l;l_~,a., ~rand~ variedade de maneiras, exercia~ pr~s,sao_~o_~?!S!~!1E!.~,
sobre as outras., A vida nesse crrculo nao era, de~ mao-eira algl1nia~ 'pacifica. Urn
nllmero"mitIlo'grande de pessoas dependia continuamente de outras. Era intensa
a competiyiio por prestlgio e pelo favor real. ..Affaires', disputas sobre a
precedeocia e 0 favor, jamais cessavam. Se nao rnais desempenhavarn papel tao
importante como meio de decisao, a espada fora substituida pela intriga e por
confiitos nos quais as carreiras e 0 sucesso social cram perseguidos por meio de
palavras. Estas cxigiam e produziam qualidadcs diferentcs das que cram ncccs-



s:irias nas Iutas annadas, que tinham de sel resolvidas com armas DS miD. A
reflexao continua, a capacidade de previsio, 0 calculo, 0 autocontrole, a regula~io

precisa e organizada das pr6prias emo~oes, 0 conhecimento do lerrena, humane
e nio-humano, node agia 0 individuo, lamarsm-se precondi~oes cada vez mais
indispensaveis para 0 sucesso social.

Todos os indivlduos pertenciam a umacoterie, a um clrculo social que, quando
necessaria, 0 apoiav8. Mas esses grupamentos mudavam. Entravam em aliaD98s,
sempre que posslvel, com pessoas altamente graduadas na corte. Mas a posi~ao

na corte podia mudar com grande rapidez. Unham rivais, inimigos declarados e
ocultos. E a tatica empregada nessas lutas, como tambem nas alian~as, exigiam
cuidadoso exame. 0 grau de distanciamento e familiaridade tinha que ser
cuidadosamente medido: cada cumprimento, cada conversa revestia-se de uma
importincia mnito superior -do que era realmente dito ou feilD, porque indicava
a situ89io da pessoa e contribuia para a corte fonnar sua opiniio sobre ela.

"Que urn favorito vigie atenlamente sua conduts, parque, se DaD me cODservsr
em sua antecamara II espera por tanto tempo quanto 0 habitual, se seu rosto for
mais abeelo, se ele fizer menos carrane8, se me escutar com maioe boa vontade
e me acompanhar um pouco mais longe quando eu me dirigir iI porta de salda,
pensarei que ele esta comet;ando a eaic em desgray8 - e terei razao. "142

A corte e uma es ocie de bolsa de valores e como em toda .. c·edade ....
uma estlmativa do "va or l!~ ~DQIl inl!l.YLdu9~!,',~!!-~nti.A\!.~p~n,t9 §EQdR ffilAr
Mas, oeste caso, 0 valor tern seu fundamento real nao os riqueza ou mesmo nas
realiza~iies ou capacidade do indivlduo, porem na estima que 0 rei tem por ele,
na influencia de que goza junto aos poderosos, na sua importancia no jogo das
coteries da corte. Tuda isso, estima, influencia, importancia, todD esse jogo
complexo e serio no qual estao proibidas a violencia fisica e as explosiies
emocionais dire las, e a ameaers it existencia exige de cada jogador uma constante
capacidade de previsao e urn conhecimento exalo de cada urn, de sua posiyao e
valor na rede de opiniiies da corte, tudo isso exige um afinamento preciso da
conduta a esse valor. Qualquer erro, qualquer descuido reduz 0 valor do indivlduo
os opiniao da corte e pade por em xeque a sua posierio.

"0 homem que conhece a corte e seOOoe de sellS gestos, de sellS oibas e
expressao. E um homem profundo, impenetravel. Dissimula as mas a~iies que
comete, sarri para os inimigos, reprime 0 mao-humor, disfarers as paixoes, rejeita
o que quer 0 corac;ao, age contra os sentimentos."143

E inequlvoca a transforma~ao da nobreza no rumo do comportamento "civi
Hzado". A conduta nao eainda tao ""civilizada" como mais tarde sera na sociedade
burguesa, porque so em relac;ao a seus pares e que 0 cortesiio e a dama da corte
precisam se sujeitar a essas lirnitac;oes, que eles observam bern menos face a
seus inferiores. Mas, afora 0 fato de que 0 padrao de conlrole de paixiies e
sentimentos na corte se distingue daquele que vigora na sociedade burguesa, e
tambern mais intensa e percepc;ao de que esse controle e exercido par razoes
sociais. Inclinac;oes opostas nao desapareceram ainda por completo da consciencia
de vigilia, 0 autocontrole nao se tornou ainda inteirarnente urn mecanismo de
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htlbltos que opera quase automaticamente e Inclul todos os relacionamentos
humanos. Mas ja e multo claro que os seres humanos estio se tornando mals
complexos e Internamente dlvldldos de uma maneira multo especlfica. Todo
homem, por assirn dlzer, enfrenta a sl mesmo. Ele "dlsfar~a as palxoes", "rejeita
o que quer 0 cora~io" e u age contra seus sentimentos". 0 prazer ou a inclinayao
do momento sio contidos pela prevlsio de conseqllenclas desagradaveis, se forem
arendldos. E e este, na verdade, 0 mesmo mecanismo atraves do qual os adultos
- sejam des os pais ou outras pessoas - Instilam um "superego" estlivel nas
crlan~as. A palxio momentii.nea e os Impulsos afetivos sio, por assirn direr,
reprlmldos e domlnados pda prevlsio de aborreclmentos posteriores, pdo medo
de uma dor futura, ate que,pela for~a do htlblto, esse medo finalmente contenha
o comportamento e as lnclina~oes prolbldos, mesmo que nenhuma outra pessoa
esteja fislcamente presente, e a energla dessas Incllna~oes seja canalizada numa
dire~io ln6cua, sem 0 risco de qualquer aborreclmento.

Oe conformidade com a trans(owaciio da sQcied,aSf,.sjio t8mb¢tp rsconstrufdas
as rela~oos Interpessoais, a constitulJiO afetiva do lndivlduo: a medlda que
aumentam a sene de a~(\~tlmero e pessoas de quem dependem 0 Indlvlduo
e seus atos, torna-se mals firme 0 hablto de preyer conseqliencias a longo prazo.
E na mesma propor~io em que mudam 0 comportamento e a estrutura da
personalldadedo Indlvlduo, muda tambCm sua maneira de encarar os demals..6..
Imagem~~r:mJU!QJlJ!.utr~s.J0rna-se mais rica em nuan~as, mals Isenta de
emo~oes espontiineas, -: e!!!.f•.l'llll1~!,~.!~.~!~.\..:~~~~gL~d~~. . .

Nos casos em que as run~oes SOCIalS permllem ao ma.vlduo malOr hberdade
de a~io sob a Influencla de Impulsos momentineos do que acontece nas cortes,
nio e necessario nem posslvel estudar em grande profundldade a consciencia e
os sentlmentos de outra pessoa, ou que motivos ocultos podem ser a causa de
seu comportamento. Se, na corte, 0 calculo enreda-se com 0 calculo, nas
sociedades mais simples os sentimentos se enredam diretamente com os senti
mentos. Essa for~a dos sentlmentos mals Imedlatos, contudo, prende 0 Indlvlduo
a um ntlmero menor de op~oes de comportamento: a pessoa e amlga ou Inimiga,
boa ou ma; dependendo de como ve 0 outro em termos desses padroes afetivos
em preto e branco, 0 Indivlduo se comporta. Thdo parece estar diretamente
relaclonado com 0 sentimento. 0 fato de brilhar 0 sol ou rdampejar 0 raio, de
alguem rlr ou contralr as sobrancelhas, tudo Isso atinge mals diretamente os
sentlmentos do observador. E amedlda que isso 0 excita aqul e agora, de maneira
amlstosa ou hostll, ele acredlta que tudo 0 vlsava diretamente. Nao !he entra na
cabe~a que tudo Isso, 0 relampago que acompanha 0 ralo que quase 0 atingiu,
o rosto que 0 ofende, possam ser explicados por conexoes remotas que nada
tenham aver dlretamente com sua pessoa. Ele s6 desenvolve uma vlsao a mals
longo prazo da natureza e dos outros Indlvlduos na medida em que a crescente
dlvlsao de fun~oes e seu envolvimento diario em longas cadelas humanas 0
acostumarem a essa visio e a urn maior controle da afetividade. So entao,
lentamente, se remove 0 veu que as paixoes colocavam em frente a seus alhas,
e urn novo mundo emerge - urn mundo cujo curso e amistosa ou hostil para
com a pessoa, sem que issa decorra de uma intenc;ao, uma cadeia de eventos que
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1> Ver, neste contexto, Norbert Elias, "Problems of Involvement and Dettachment", British
Journal of Sociology, 7 (1956), pp. 226-52. (Nota do autor a tradu9ao ing/esa.)

precisam ser considerados imparcialmente durante langos periodos de tempo,
caBO se pretends descobrir suas conexoes-.

Tal como a conduta em geral, a maneira de ver as coisas e as pessoas tambem
se torna majs Delura os esfers afetiva, com 0 processo civilizador. A Uimagem
do mundo" vai sc·lornando menos diretamente determinada pelos desejos e
receios humanos, e se orientando para 0 que chamamos de uexperiencia" ou
para "0 empfrico", para seqiiencias dotadas de regularidades imanentes. Da
mesma forma que hoje, em outro arranco oessa dire~ao, 0 curso da hist6ria e da
sociedade gradualmente emerge da nevoa do~ sentimentos e do envolvimento
pessoais, do nevoeiro de anelas e reeeios coletivos, e come~a a exibir urn nexo
relativamente autonomo de eventos, 0 mesmo acontece com a natureza e 
deona de espac;os menares - com as seres humauos. E eexatamente nos cfrculos
da vida os corte que se desenvolve 0 que hoje charnariamos de uma visao
"psicologican do homem, a observa~ao mais exata dos demais e. de si mesmo
em termos de uma serie mais longa de motivos e conexoes causais, porque e 1a
que 0 autocontrole vigilante e a ininterrupta observa930 do pr6ximo figuram
entre os pre-requisitos elementares para se preservar a posi930 social de cada
um. Mas isso e apenas um exemplo de como aquilo que chamamos de "orienta930
para a experiencia", a observa~ao dos eventos num nexo de interdependencia
que se alonga e alarga, come~a vagarosamente a desenvolver-se no ponto exato
em que a estrutura da sociedade compele 0 individuo a controlar suas erno~oes

passageiras e transformar ainda mais fortemente as energias da libido.
Saint-Simon rerere-se, numa passagem, a urna pessoa com a qual suas rela~oes

sao incertas. Assim descreve 0 seu comportamento nessa situa~ao: HLogo notei
que ele estava ficando mais frio. Estudei-lhe atentamente a conduta em rela9;;0
a mim, a ftm de evitar confusao entre 0 que poderia ser acidental num homem
sobrecarregado com problemas espinhosos, e aquilo de que suspeitava. Minhas
suspeitas foram confirmadas, 0 que me levou a afastar-me inteiramente dele, sem
dar a minima indica~ao disso. "144

~art&~ortes3de obs~,Ao-..sl;"Jl\l\nao - ao contnirio do que hoje
chamanamos de upsicologi~amais se interessava pelo individuo no isola
mento, como se os aspectos essenciais de seu comportamento fossem indepen
dentes de suas rela~oes com as outros, como se ele se relacionasse com os outros,
por assim dizer, apenas retrospectivamente. ,,0 cnroque a.!Luj..§..~.)~P'!.~X~~~ __rp.~
mals ~jLr!:.~.i9ade, no sentido em que 0 indivfduo esempre visto em seu conteXl0 
social, como _-~;,j tier huma."o,J!m ~la9do 'cc)in o~"tros. c~_mo um individuo mllna
stiua-9-a~ -sd~i~l~ _., -. -- - _.~.. -. "

Dissemos acima que as preceitos do secnla XVI sabre 0 comportamento
diferiam daqueles de seculos precedentes menos em termos de conteudo do que
de tom, de uma atmosfera afetiva que se modificara. 145 As introvisoes psicol6
gicos, as observa~oes pessoais, come~avam a desempenhar urn popel mais
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importante. A compara~o entre os preceitos de Erasmo ou de Della Casa e as
regras medievais correspondentes mostra isso com grande clareza. 0 estudo das
mudan~as sociais nessa epoca,da transforma~io dos relacionamentos humanos
que ocorreu, fomece uma explica~iio. Essa "psicologizayiio" das regras de
conduta, ou, mais exatamente, sua maior impregna~io pela observa~ao e a
experiencia, constimiu uma manifestayiio da acelerada transformayiio da classe
alta em classe cortesii, e da integrayiio mais estreita de todas as partes da sociedade
nesse pedodo. Sinais de mudan~a ncsse rumo certa-rnente nao se encontram apenas
nos livros que tralaram do padriio de "boa conduta" da epoca; encontramo"los,
tambOm, em obras dedicadas aos entretenimentos dessa classe. A observayiio do
ser humano, exigida pela vida no circulo da corte, encontrou sua expressao
literaria na arte do retrato.

o aumento da demanda de livros numa sociedade constitui bom sinal de um
avanyo pronunciado no processo civilizador, porque sempre siio consideraveis a
transformayiio e regulayiio de paixoes necessaria tanto para escreve-los quanto
para Ie-los. Na sociedade de corte, porern, 0 livro ainda niio desempenba 0 mesmo
papel que na burguesa. Na primeira, 0 convlvio social, 0 mercado de valores de
prestlgio, formam 0 centro da existencia de cada pessoa. Os livros siio usados
menos para a leitura no gabinete ou em boras solillirias de 6cio, retiradas do
horario profissional de cada urn, do que como assunto de conversa no convlvio
social, fazendo parte e dando continuidade II conversayiio e aos jogos sociais ou,
tal como a maioria de mem6rias que tern a corte como objeto,- servindo de
substituto II conversa, formando dialogos em que, por uma razao ou outra, falta
o interlocutor; A fina arte dos retratos nas mem6rias das cortes, nas cartas e
aforismos da-nos, assim, uma boa imagem da complexa observayiio de seres e
ayoes humanas instilada pela vida cortesii. E neste aspecto, como em multos
outros, a sociedade burguesa da Franya levou adiante a heranya da corte com
uma curiosa continuidade. A persistencia da "boa sociedade" parisiense, como
beneficiaria e aprimoradora dos instrumentos de prestlgio criados na sociedade
de corte, para muito alem da Revoluyiio e ate 0 presente dia, pode ter contribuldo
para isso. De qualquer modo, podemos dizer que dos retratos que salram da pena
de Saint-Simon e seus contemporaneos ate as descriyoes da "alta sociedade" do
seculo XIX, de autoria de Proust - passando por Balzac, Flaubert, Maupassant
e muitos outros - e, finalmente, a representa~ao da vida de classes mais amplas
que devemos a escritores do calibre de Jules Romains au Andre Malraux, au a
um born numero de filmes franceses, perpassa uma linha direta de tradiyiio,
caracterizada precisamente por essa lucidez de observayiio, essa capacidade de
ver a pessoa em todo seu contexto social e compreende-la atraves dele. A figura
individual jamais e artificialmente isolada do tecido de sua existencia socIal, de
sua aepend~n~iasim:i>les'Oornemai~':f'tSI"i~so'mesmo;a·atmosleraeaplasticiila&
os experiencia' realtiliildi'llFfMfdeffi 'nM'aeSci[~oes~-"'---'~""""'<"'M'_"""""'"
'--E"'mUit<l do que s"pode"d1zer'a"'respe!to"lIess'A "psicologizayiio" aplica-se
tambOm II "racionalizayiio", que lentamente vai se tomando perceptlvel, a partir
do seculo XVI, nos aspectos ou mais variados da soeledade. Este tampouco e
urn fato isolado, mas apenas ulna manifestayiio da mudanya em toda a persona-

---------...._----_:-



Iidade, que emerge nessa epoca, e da crescenle capacidade de pre-:isio que a
partir desse penodo e tambem exigida e instilada por um ntimero crescenle de
funyoes sociais.

Nesle exemplo; como em muitos outros, a compreensio dos falos s6cio-his
16ricos erige a suspensio dos babilos de pensar com que crescemos. Essa
racionalizayio hist6rica, freqUentemenle notada, nio e algo que leuba surgido
porque numeroslls pessoas isoladas, sem relayOes entre si,simultaneamente
desenvolvessem "denlrode si", como que por alguma harmonia preestabelecida,
um novo 6rgao ou substincia, uma U compreensio" ou "razio" que nia existissem
ale entio. a que mudou foi a maneira como as pessoas s~ Iigavam' umas BS
oulras. Por isso, mudou 0 comportamento; por isso, tambc!m mudaram a cons
ciencia e. a economia das paixOes, e a pr6pria estrutula como urn todD. "Cir
cunstaneias" -que mudam nia sio alga que vern ler, 80S homens, de uforau:'sao
os relacionamentos entre as pr6prias pessoas.

a homem e um ser eXlraordinariamenle maldvel e varillvel. As mudanyas que
ocorrem nas aliludes humanas aqui disculidas consliluem exemplo dessa malea
bUidade. Ela, de modo algum, se limita ao que em geral diferenciamos como 0

"psicoI6gico" e 0 "fisioI6gico". a "flsico", tambc!m, eslli indissoluvelmente
Iigado ao que denominamos de "ps/quico", modelando-se de forma variada no
curso da hisl6ria de acordo com cadeias de dependencias que se eSlendem ao
longo de loda a vida humana. Podenamos pensar, por exemplo, na modelayio
dos mtisculos faciais e, portanlo, da expressio facial, duranle a vida da pessoa,
ou na formayio dos centros de leilura e escrita no cerebro. a mesmo se aplica
aquila a que nos referimos com termos tao reificadores como ."raciocinio·"
·'r8z80·· ou "compreensao". Nada disso existe - embora nosso uso das palavras
sugira 0 conlrllrio - relalivamenle imune Bmudanya s6cio-hisl6rica, da maneira
como, por exemplo, existem 0 cora9io ou 0 estomago. Em vez disso, esses termos
expressam uma modelayio espec/fica de toda a personalidade. Sio aspeclos de
modelayio que ocorrem bem devagar, avanyando e recuando um sem-ntimero de
vezes, e que emergem mais fortemenle quanlo mais clara e totalmenle os impulsos
espont8neos do indlv/duo ameayam provocar, por efeilo da eslrutura de depen
dencias humanas, perda de prazer, decllnio, ou inferioridade em relayio a outras
pessoas, ou mesmo ameayam arruinar a propria exiSlencia social. Si.,. aspeclos
daquela modelayio medianle a qual 0 centro da libido e 0 centro do ego sio
mais ou menos forlemenle dlferenciados, att! que finalmenle se forma uma agencia
de autocontrole abrangente, esllivel e altamenle diferenciada. Nio ba de falo uma
"razRou

, havera, no maximo, "racioDalizat;io".
Nossos babitos de pensar inclinam-nos a.procurar "comeyos". Mas nio hIi

em parle alguma, no desenvolvimenlo da pessoa, um "ponlo" anles do qual
podenamos dizer: att! aqui nio havia "raziio" e agora ela "surgiu"; ale aqui nio
havia compulsoes do ser e neubum "superego" e agora, neste ou naqueleseculo,
ele subitamente surgiu. Nio ba um ponlo zero de lodos esses dados. Mas lampouco
faz jusliya aos fatos dizer: ludo esleve sempre III, como agora. as h1ibilos de
auloconlrole, a constilui9io consciente e afeliva de pessoas "civUizadas" diferem
daramenle em sua rota/idade das dos chamados "primilivos", mas ambos sao,

I
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em sua estrutura, modela~iies diferentes, e ainda assim claramente expliCliveis,
de modela~iiesdas inesmas fun~iies naturais.

Os htlbllos tradicionais de pensar confrontam-nos ininterruptamente com
altematlvas eslllticas. Sao fOmIados, em certo sentldo, de acordo com modelos
eleatlcos·: apenas conseguimos conceber pontos isolados, mudan~as abruptas e
separadas, ou absolutamente nenbuma mudan~a. E evidentemente ainda temos
muita dificuldade em nos imaginamIos como parte de um processo gradual de
mUdan~a, continuo, dotado de eSlrutura e de regularidade especlficas - uma
mudan~a que se perde na escuridao do passado mais remoto -, e como parte
de urn movimento que, tanto quanta possivel, deve ser vista como urn todo, tal
como 0 vOo de uma flecha ou 0 fluir de um rio, e nao como a repeti~ao da
meama coisa em pontos diferentes, ou como algo que salta de um ponto para
outro. 0 que muda no curso do processo que denominamos de historia sao as
rela~iies mutuas, as configura~iies de pessoas e a modela~ao que 0 individuo
sofre atraves delas. Mas, no exato momento em que essa historicidade funda
mental do homem e vista c1aramente, percebemos tambem a regularidade, as
caracterfsticas estruturais da existencia humana, que pennanecem constantes.
Cada aspecto isolado da vida social apenas e compreensive! no contexto desse
movimenlo perpetuo. Nenbum detalhe pode ser isolado dele. Forma-se nesse
contexto movel - que pode parecer lento, como no caso de muitos povos
primitivos, au rapido, como no nosso - e ele deve ser apreendido, como parte
de um eslllgio ou onda especlficos. Os controles e restri~oes as pulsoes nunca
estio ausentes entre as pessoas, Dem uma ceria capacidade de previsiio; mas essas
qualidades assumem uma fOmIa e grau diferentes entre simples pastores ou numa
classe guerreira, do que ocorre entre cortesaos, funciomirios do Estado ou
membros de um exercito mecanizado. Tomam-se mais poderosas e complexas a
medida que aumenta a divisao de fUD'r0es e, pais, 0 mimero de pessoas com. as
quais 0 individuo tern que sincronizar suas a't0es. De igual maneira, a natureza
da "compre~nsao" ou do "racioclnio" a qual 0 indivlduo eslll acostumado se
aproxima ou se 'sfasta da de outras pessoas Da sua sociedade, na mesrna medida
em que sua propria silUa~ao e fun~ao social, e a de seus pais ou das principais
influencias que 0 moldaram, se aproximam ou afaslam das dos demai,s. A
capacldade de previsao do impressor ou do montador difere da do guarda-livro,
a do engenheiro da do diretor de vendas, a do ministro da fazenda da do
comandante do exercito, mesmo que todas essas disllntas modela~oes superficiais
sejam igualadas, ate certo ponto, pela interdependencia de fun~es. Em nlve!
mais profundo, a racionalidade e a modela~ao de sentimentos de alguem que
cresceu numa familia de c1asse operaria sao diferentes daquele que cresceu num
ambiente segura e abastado. E,. finalmente, a racionalidade e as padroesde
sentimentos, a auto-imagem e a economia pulsional dos alemaes, ingleses,

.,. Referencia a Escola de Elea, que teve por principais expotmtes Parmenides e Zenio, e que
considerava a mut~io das coisas como mera aparencia: por tfas do movimento, haveria, como
realidade, 0 ser. (RJR).
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franceses e italianos se diferenciam, de acordo com suas diferentes bist6rias de
interdependencia, e a modela~ao social da pessoa no Ocidente, como um tOOo,
difere da dos orientais. Mas todas essas diferen~as sao compreenslveis exatamente
porque tem, subjacentes, as mesmas regularidades humanas e sociais. As dife
ren~as individuais dentro desses gropos, wis como as de UinteligenciaH, sio
meramente nuan~as num contexto de formas hist6ricas muito especlflcas, dife
rencia~iies as quais a sociedade oferece maior ou menor oportunidade de
expressao, dependendo de sua estrutura. Dessa maneira, por exemplo, a aventura
que e 0 pensamento independente aHamente individualizado, a postura atraves
da qual a pessoa prova que e uma "inteligencia criativa", nao tem como
precondi~ao apenas um "talento natural" individual muito particular. Ela s6 e
posslvel dentro de uma estrutura especlfica de equilibrios de poder; sua precon
di~ao e uma estrutura social bastante especlfica. E depende, a1em disso, do
acesso que 0 indivlduo tem, numa sociedade assim estruturada, ao tipo de
aprendizagem e ao pequeno ntimero de fun~iies sociais que, elas apenas, permitem .
desenvolver-se sua capacidade independente de reflexao.

Por tudo issa, a capacidade de previsao, au uraciociniou, do cavaleiro e
diferente da do cortesao. Uma cena relatada por Ranke'" da-nos boa ideia de
como a estrutura de personalidade tlpica dos cavaleiros estava condenada pela
crescente monopoliza~ao da for~a. Em termos mais gerais, fornece-nos um
exemplo de como uma mudan~a na estrutura das fun~iies sociais obtiga a uma
mudan~a de conduta. 0 duque de Montmorency, filho de urn aristocrata que
desempenbara papel da mais alta imporllincia na vit6ria de Henrique IV, rebela-se.
Era urn homem cavaleiroso, nobre, generoso e brilhante, bravo e arnbicioso. E
servia ao rei. Mas que esse poder e 0 direito de governar devessem estar
subordinados a Luis XIII ou, mais precisamente, a Rlchelieu, era coisa que ele
nao compreendia nem aprovava. Assim, com seus seguidores, come~ou a combater
o rei assim como, nos velhos tempOs, cavaleiros e senbores feudais freqUente
mente faziam entre si. Houve um conflOnto.· 0 general do rei, Schomberg,
encontrava-se numa posi~ao taticamente debit. Isso, contudo, diz Ranke

era uma vantagem 1\ qual Montmorency deu pouca 8ten~8o. Venda 0 exercilo inlmigo,
sugeriu a seus amigos que atacassem, sem demara. ISla porque compreendia 8 guerra
principalmente como urns valente carga de cavalaria. Urn companheiro experiente I 0

conde Rieux, suplicou-Ihe que esperasse ate que alguns canhOes, que estavam
chegando, ahalassem a posi~Ao do inimigo. Montmorency, porem, jli estava possuido
pela agita~iio belicosa. NAo havia mais tempo a perder•. disse. e seu conselheiro.
embora antevisse a desastre, nAo ousou contrariar a vontade clara do cavaleiroso
chefe. "Senhor". gritou, umorrerei a vossos pes",

Montmorency se reconhecia pelo coree! que mantava, esplendidamente adomado
de peoas azuis e pardas. S6 um pequeno grupo de seus homens saltOD com e!e sabre
a trincheira. Abateram todos os que encontraram asua frente e foram abrindo caminho
ate chegarem diante da posi~ao principal do inimigo, onde foram recebidos por nutrido
e ripido fogo de mosquetes. Cavalos e homens tombaram feridos e mortes. 0 conde
Rieux e a maioria dos outres morreram; 0 duque de Montmorency, fer ida, caiu do
cavalo, tambem atingido, e foi feito prisioneiro.
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Richelieu mandou submele-Io a julgamenlo, cerlo do resultado, e logo depois
o ultimo Montmorency foi decapitado no patio da prefeilura de Toulouse.

Ceder imediatamente.8 sellS impulsos e DaD pensar nas conseqiiencias era, nas
fases precedenles em que os guerreiros podiam compelir mais Iivremenle entre
si, um modo de conduta que - mesmo que levasse a queda do indivlduo 
estava adequado aestrutura social como urn todo e, por conseguinte, a ureali_
dade·'. 0 fervor marcial era uma precondi~ao necessaria para 0 sucesso e 0

presllgio do membro da nobreza. Com a monopoliza~iio e centraliza~iio em
andamento, tudo issa mudon.

A estruluta diferenle da sociedade punia agora, com rulna inapelavel, as
explosOes e a~oes emocionais destiluldas de urn apropriado esplrito de previsiio.
E lodos os que discordassem do eslado de coisas vigenle, da onipolencia do rei,
teriam que mudar seus costumes. Vejamos 0 que Saint-Simon disse a esse respeito.
Ele, lambem, pouco mais de uma gera~iio apos Montmofency, era e se conservou
duranle loda a vida um duque de oposi~iio. Mas ludo 0 que conseguiu foi criar
na corte. uma especie de fac~iio; se fosse hlibil, poderia ler a esperan~a de
conquistar para suas ideias 0 sucessor do rei, 0 Delfun. Mas isso era um jogo
perigoso na corle de Luis XIV e que exigia a maior caulela. 0 principe tiuba,
em primeiro lugar, de sec cuidadosameote sondado e, s6 depois, gradualmente
orientado na dire~iio desejada:

Minha principal inten~ao (diz Saint-Simon.descrevendo a t8.tica que adotou numa
coDversa com 0 Delfim) era sondar-the a opiniao a respeito de tudo 0 que interessava
anossa dignidade. Tomei, em conseql1encia, todo 0 cuidado para interromper qualquer
discussao que nos afastasse de tal objetivo, trazer de volta a conversa e conduzi·la
atraves de todos os diferentes capitulos... 0 Delfim, muito atento, apreciou todos os
meus argumentos ... animou-se... e gemeu ante a ignorancia e a falta de ponder~ao

do Rei. Eu pouco mais fiz do que aludir a cada um desses diferentes assuntos ao
apresentli-Ios, sucessivamente, ao Delfun, e depois me limitei a ouvi-Io, deixando-Ihe
o prazer de falar, de mostrar-me como era educado. Deixei que ele mesmo se
cODvencesse, se animasse, se zangasse, enquanto ell Ihe observava os sentimentos, a
maneira como ele pensava, a fim de formar impressOes das quais eu pudesse tirar
proveito... Preocupei-me menos em insistir em meus argumentos e explica~oes do
que... em suave, mas firmemente, institar nele meus sentimentos e opinioes sobre cada
urn desses 8SSootos... 147

Esse curto esbo~o da atllude de dois homens, os duques de Montmorency e
SainI-Simon, quando davam expressiio asua oposi~iia aonipolencia do rei, ajuda
a completar nosso quadro. 0 primeiro, urn dos tiltimos cavaleiros, procura
alcan9ar sua meta num combate fisico; 0 segundo, 0 cortesio, na conversa. 0
primeiro age a partir de impulsos, pouco pensando nos oulros; 0 segundo ajusta
ininterruptamente 0 comportamento aQ interlocutor. Ambos, nio s6 Montmorency,
mas tambem SainI-Simon, esliio numa silua~iio altamenle perigosa. 0 Delfim
pode a qualquer momento romper as regras da conversa cortesi, interromper, se
quiser, a conversa e 0 relacionamento por qualquer razao que escolha, e nisso
perdera muilo pouco. Se SainI-Simon niio for muito cauleloso, 0 herde.iro do



trono podera adivinhar os pensarnentos sediciosos do duque e informar 0 rei.
Montmorency mal se apercebe do perigo; eslli inteiramente condicionado pela
conduta direta que sua paixiio determina. Procura superar 0 perigo exatamente
com emprego da fliria de sua paixiio. Saint-Simon percebe a exata extensiio do
perigo e come~a a trabalbar com 0 maximo autocontrole e espirito de previsiio.
Niio tenta obter coisa alguma pela for~, trabalba motivado por uma visiio a
prazo mais longo. Contem-se a tim de "instilar" no outro, imperceptivel mas
duradouramente, seus sentimentos.

a que temos nessa historieta autobiogratica e um exemplo muito revelador
daquela racionalidade cortesii - embora este fato niio seja em geral compreen
dido - que desempenhou um papel niio menos importante, e a principio ainda
mais importante, no desenvolvimento do que chamamos de "I1uminismo", do
que a capacidade de previsiio e racionalidade urbano-comerciais instiladas pelas
fun900s ocupadas na rede de comercio. Mas, com certeza, essas duas formas de
capacidade de previsiio, a racionaliza~o e a psicologiza~iio - na nobreza de
corte enos principais grupos de c1asse media -, por mais diferentes fossem em
sens padr(les, desenvolveram-se em estreita combina~iio entre si. Indicarn um
cresce'nte entrela~amento entre nobreza e burguesia e surgem de uma transfor
ma~iio nos relacionamentos humanos que ocorria por toda a sociedade: estavam
vinculados da maneira a mais inlima possivel com a mudan~ que levara os
estados frouxamenteligados da sociedade medieval a se tomarem, gradualmente,
forma~Oes sociais subordinadas na sociedade centralizada do Estado absolutista.

a processo historico de racionaliza~iio constitui um exemplo de primeira agua
de um processo que ate agora 0 pensamento sistematico mal tem compreendido.
Ele pertence - se observarmos 0 modelo tradicional das disciplinas academicas
- a Ulna ciencia que ainda niio existe, a psicologia historica. Na atual estrutura
da pesqnisa historica, uma nitida linha divisoria costuma ser tra~ada entre 0
trabalho dos historiadores e 0 dos psicologos. So os ocidentais de nossos dias
parecem necessitar ou ser acessiveis Ii investiga~o psicologica ou, no maximo,
tambc!m os povos chamados de primitivos que ainda sobrevivem. Permanece
obscuro 0 caminho que leva, na propria historia ocidental, daestrutura mais
simples, primitiva, para a mais diferenciada. Exatamente porque 0 psicologo
pensa niio-historicarnente, porque aborda as estruturas psicologicas dos homens
de nossos dias como se fossem algo sem evolu~iio ou mudal1~a, os resultados de
suas investiga~Oes de pouco servem ao historiador. E porque, preocupado com
o que chama de fatos, evita problemas psicologicos, 0 historiador pouco tern a
dizer ao psic610go.

A situa~o e pouco me1hor no caso da sociologia. Na medida em que chegue
a se interessar por problemas historicos, ela aceita sem reservas a linha divisoria
tra~ada pelo historiador entre a estrutura aparentemente imullivel do homem e
suas diferentes manifesta~iies sob a forma de aries, idc!ias, ou 0 que quer que
seja. Permanece sem reconhecimento 0 fato de que uma psicologia social
historica, um estudo simultaneamente psicogenetico e sociogenetico, e necessaria
para tra~ar as conexOes entre todas essas diferentes manifesta¢es dos seres
humanos. as que se interessam pela historia da sociedade, como os que estudam
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a historia da mente, encaram a "sociedade" e 0 Mundo das "id6ias" como duas
fonna90es diferentes que pode haver sentido em separar. Aparentemente,
ambos acreditam que hli ou uma sociedade fora das id6ias e pensamentos, ou
id6ias fora da sociedade. E simplesmente discutem qual desses dois relnos 6
mais "importante", dizendo uns que sio as iMias, sem a sociedade, que pOem
esta ultima em movimento, e outros que 6 uma sociedade sem Id6ias que deflagra
as uidcHasu. .

o processo civilizador:e, dentro dele, suas tendenclas como a psicologiza9io
e a racionaliza9io, nio se ajustam a esse tipo de esquema. Mesmo no pensamento,
elas nlio podem ser simplesmente cindidas da mUdan9a historica que ocorreu na
estrutura dos relacionamentos interpessoais. E Inteiramente sem propasito per
guntar se a transi9io gradual de modos menos para mais racionals de pensamento
e conduta mudou a sociedade, porquanto esse processo de racionallza9io, tal
como 0 processo civilizador mais abrangente, ja constltui um evento psicologico
e social. Mas tampouco faz sentido explicar 0 processo civllizador como uma
"superestrutura" ou "ideologia", isto 6, exclusivamente a partir de sua fun9io
como anna na iuta entre grupos e interesses socials especlficos.

A gradual racionaliza9io e, mais, todo 0 processo civlllzador, ocorrem sem
duvida alguma em constante liga9ao com as lutas de diferentes estratos sociais
e outros grupamentos. A totalidade da sociedade europeia, 0 substrato do que 6,
at6 agora, 0 ultimo e mais forte surto civlllzador, de modo algum pode ser
considerada a uuidade pacifica que, lis vezes, parece ser em ediffcios hannonls
ticos de pensamento. Ela nio come90u sendo um todo hannouioso, no qual se
introduziram conflitos, como que pela .ma vontsde e Incompreensio de detenni
nadas pessoas. Em vez disso, tensOes e lutas - tanto quanto as deegndencias
mUlUas de pessO'!.L_~~P!!8.ti.~,!!~~"§,j?!.~ei!!.~..lt:.a~ da .sua e~truJur.~I.~fetand~
~ci§.iYJ!!Jlent!'_ !L.~all. em.ql!~ ...cla ..!ll,I!c!'!l',,,••Sem duvida, um movlmento~
civilizador pode assumir grande importincia como anna nessas lutss. Isto porque
a habitua9io a um grau mais elevado de previdencla e a uma maior conten9io
de em090es transitorias - para iembrar apenas essas duas facetas - pode conferlr
a um grupo uma vantsgem significativa sobre outro. 0 mais alto grau de
racionalidade e inibi9io de paixOes, por6m, pode tambCm, em certas situa90es,
exercer um efeito debilitador e prejudicial. A "civiliza9io" pode ser uma faca
de dois gumes. E quaisquer que possam ser seus efeilOS em casos particulares,
de qualquer modo os arrancos do processo civilizador ocorrem, de modo geral,
!E~epen<!enJ.!'~!!ll: ..de. ~er.el!'_ ~gra,d~Y~!~()!!.t!l!'.i.~ .pafll.o8iQ!l19s.ellv.,Iyid,?s..
Nasce~~ pc><Ie!""a dlnimica de. ativid",l1es ..c;91cl.iYaILq!!!L~e~,:,:ela9am, c.lIja_.
iJife9io geral qualquerl!rupo Isolado i1Jficilmente po<ie mudar. Nio sio'aceiiSfveis
amarilpula9io coriSdente ou semicons,ireriteou i conversiOdellberada em armas
na luta social, muito menos, na verdade, do que as id61as, por exemplo. Da
mesma fonna que ocorre coma estrutura de personalidade caracterlstica de um
dado eslligio do desenvolvimento social, tra90s especfficos da conduta civilizada
sao simultaneamente um produto e uma.alavanca no desenvoivimento do processo
social mais amplo, no qual se formam e se transformam classes e Interesses
distintos. A civiliza9io e, por conseguinte, a racionaliza9ao, pot exemplo, nao
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constimem um processo numa esfera isolada s6 de "ideias" ou "pensamento".
Ela niio envolve apenas mudan9as no "conhecimento", tJ:ansforma90es de
uideologias", em suma, alters90es no conteudo da consciencia, mas mudan98s
em toda a constitui9iio humana, na qual as ideias e os hlibitos de pensamento
siio apenas um setor. Estamos interessados aqui em mudan9as em toda a
personalidade, atJ:aves de todas suas zonas, da orienta9iio do individuo por si
mesmo no nivel mais flexivel da consciencia e da reflexiio ate 0 nivel mais
automatico e rlgido das paixiies e sentimentos. Para compreender mudan9as desse
tipo, 0 modelo d~pensamento trazi(lo ameAle porconceitos de ''Sui!erestruiur7''
ou"'ide~~8!~:n~?,~~~f~c;jenle. 0 • 0.0 '.-'-'--

A iMia de que a "psique" humana consiste em zonas diferentes, que funcionam
independentemente umas das outras e podem ser estudadas em separado, eurai
zou·se h8 muito tempo e profundamente na consciencia humana. E comum, ao
se pensar na estrumra mais diferenciada da personalidade, separar um de seus
niveis funcionais de outro, como se esse fasse realmente 0 falor uessencialu a
maneira como 0 homem pauta a conduta em seus contactos com os semelhantes
e com a natureza nao~humana. Por iS80 mesmo, as humanidades e a sociologia
do conhecimento frisam, acima de tudo, os aspectos do conhecimento e do
pensamento. Pensamentos e ideias aparecem nesses estudos como se fossem 0

aspecto mais importante e poderoso da maneira como os homens dirigem sua
vida. Os impulsos inconscientes, todo 0 campo das pulsoes e estruturas dos
sentime~tos, permanecem roais au menos oa escuridao.

Ora, todas as investiga90es que consideram apenas a consciencia do homem,
sua "razRo" au uideias", ignorando 80 mesmo tempo a estruturadas pulsoes, a
dire9iio e a forma de em090es e impulsos humanos, s6 podem ter, por principio,
um valor bastante limitado. Uma parte en~r.t:n.~_A09.."~~(l!l,~ispe_ns~v:,,LP-'!!l!

c0n.'yreend."!.2 homem. escap~.s..'<...!'~f09uS' A racionaliza9iio da atividade
;ntelectual, bemcoml;,!eloi18s as mudan9as estruturais nas fUU90es do ego e do
superego, de todos esses niveis interdependentes da personalidade do homem,
serao mnita pOllca acessiveis ao pensamenlo, enquanto as indaga~Oes se limitarem
a mudan9as nos aspectos intele<:tuais, a mudan9as de ideias, e pouca aten9iio se
der ao equillbrio e padriio mulliveis das rela90es entre pulsOes e sentlmentos,
por urn Iado, e 0 controle dos mesmos, por DutrO. Uma real compreensao, mesmo
de mudan9as de ideias e formas de cogui9iio, s6 sera possive! se levarmos "m
conta, tambem, as mudan~as da interdependencia humans em conjunto com a
estrutura da conduta e, na verdade, todo 0 tecido da personalidade do homem
num dado estagio do desenvolvimento social.

o destaque inverso, com a limitaQ80 correspondente, se encontra com grande
freqUandafiapesquisa psicanalltica modema. Ela freqilentemente tende, 80
estu~arsere~ hutllan:()S" ~ e~~ajr.~tgq "ipf9llsciente", concebido como urn Hid"
sem Iiisi6fia, como 0 dado mais importante em toda a estrutura psicol6gica. -,
'Embdra, ·.recentemente, eSs8 imagem possa ter sofrido corre90es na prallCa'"
terapeutica, ela ainda niio levou a um refinamento te6rico dos dados fomecidos
pela cliuica e a sua transforma9iio em instrumentos conceituais mais adequados.
No nlvel te6rico, ainda parece que a dire9iio da vida do indivlduo por impulsos

-----------
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da libido, inconscienles, possui uma forma e estrutura proprias, independente
mente do destino da pessoa, do bom ou mau resultado de seus relacionamentos
com os semelhantes durante toda a vida, e sem Iiga~iio, tambem, com 0 modelo
e estrutura de outras fun~es orientadoras de sua personalidade, consciente e
inconsciente. Nenbuma distin~iio e tra~da entre a materia bruta natural das
pulsBes, que, na verdade, talvez pouco mude durante toda a historia da humani
dade, e as estruturas cada vez mais trabalhadas de controle e, por af, as vias
pelas quais as energias elementares, blisicas, siio canalizadas em cada pessoa,
em suas rela~Oes com as outras, desde 0 nascimento. Mas em dimensiio alguma,
exceto -talvez no caso dos loucos, os homens, em sellS eneaDlIOS entre si,
descobrem-se face a face com fUD~OeS psicologicas em seu estado puro, Dum
estado de natureza que niio tenba sido modelado pelo aprendizado social, pela
experiencia da pessoa com outras que satisfazem ou frustram suas necessidades,
de acordo com 0 ambiente social especffico. As energias da libido que encon
tramos em todos os seres humanos ja foram socialmente processadas, foram, em
OUlISS palavras, transformadas sociogeneticamente em sua fUDyao e estrutura e,
de maneira algoma, podem ser separadas das correspondentes estruturas do ego
.e do superego. Os nfveis mais animais e automaticos da personalidade do homem
nao sao nem mais nem menos importantes para a compreensio da condutahumana
do que seus controles. 0 que importa, 0 que determina a conduta, siio os
equillbrios e conflitos entre as pulsBes maleliveis e os controles construfdos sobre
as pulsBes.

Decisivos para 8 pessoa, como ela se nos apresenta, nio siD nem 0 uidu

sozinho nem 0 "ego" OU 0 "superego" apenas, mas sempre a rela,iio entre esses
varios conjuntos de fun~es psicol6gicas, parcialmente conflitantes e em parte
cooperativos, 08 maneira como 0 individuo dirige sua condula. Sio elas, essas
rela~Bes dentro do homem entre as paixBes e sentimentos controlados e as
agencias controladoras construfdas, cuja estrutura muda no curso de um processo
civilizador, de acordo com 8 estrutura mutivel dos relacionamentos entre seres
humanos individuais na sociedade em geral, que tem importiincia. No curso d

. processo, para dim isto .em breves palavrase de modo ate sImp' 'SW£[,.,Jl
, consclenCI"H'toma:se meDosllerJtreliVela.-pUlsoesTaspiiTwes metio; permea
velss"consciencia". Em sociedildes m.issinipleS~lmpulsos"bTs1coS;com~r
que"sejam transformados,tetrf'aCeSs?m.ais filcH <are"TI~~lo-do1ionrPii'NQ curso
de um processo civilizadoi; a c<inipa:rtimeJita~iid·dessas«un~ijes·'dtdlre~iio de si'
'mesmo, embora de modo -ricMum'-absolufA:'"r6fllil:SC''"'maIs''proniiiiClidiC'''''''-'-'''''''j'.'
, De acordo' com a l10ma basiCa· SO'~1I>ge1ll\tlelf'{Wr"VOhn'iiI!"I; 'j5;"IS};'podemos
observar diretamente, em todas as criantras, processos oa mesma diret;ao. Podemos
notar que, no curso da historia humana e, repetidamente, na de cada processo
civilizador distinto, a dire~iio de si mesmo sob a forma de fun~Bes do ego e
superego, por um lado, e atraves de pulsBes, por outro, vai se diferenciando cada f
vez mais. Por 1550 mesmo, apenas com a formayio de funt;oes conscientes menos
acesslveis as paixBes e que 0 automatismo delas assume aquele carater especffico
que hoje diagnosticamos comumente como "a-historico", como uma peculiari- f':
dade do homem atraves das eras, e que e inteiramente natural e independente do '9"'-"-) '(!).~

-------------------- ..
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condi9io de desenvolvlmento de sociedades humanas. Nio.~b.~!&~%,~~!!.a

ri~Ji~.~?h.()rpe~! d~~!"'~•.I'.?r.Freud em nOSSli Jlro.JI?:~ epoCJ.\',~'l.Il£CJH!~Hiaaa

r:m~e~;()''Ai~'()~~ailS~:eu:t:ru;ded~;;~Jte;:~=c~n:
rongo'pro:~ei-;ilfza'ifor;diii8Jiie'o' qUiiise-tomouiiiaii'diJt~
iil'lfro"uc'"c'm'as' uls&sd8lililif·'jlr"ooD:sc1enCla;;·'-oiP"'~.'J"","""

No ~ulSo~';';:es;fair;U;;;forma~: as 'fuD9oCS'meiitils''COtiSl:lii'li'te"s ~esenvol-
vem-se no rumo do que echamado cada vez mais de "racionallza~io": 56 com
a diferencia9io mais nftida e tirme da pcrsonalidade eque as fun~6es psicol6gicas
dirigidas para fora assumem 0 carater de uma consciencia que funciona mals
raclonslmente, menos tisnsda por Impulsos emoclonals e fantasias afetivas. Dessa
maneira, a fOf!l,1.~--".!.estn!tJJra.das,f~6es,psl.~l6.gI~as, ~e diie~io de si mesmo
mlils conSclentes ,e inconscientes jamais poderlio, ser compreenlndaSse"TOfelii
rmligmildas como alguma coisa que exista on,f~cio!le, ,emqiiiilquerseiiililo;
i"olaclameote do resto. Ambas sio igualmenie fundamentAls paraaexrsiFncla do
Ker'bumanlYe'juntas'formam umtlnico grande continuum funcional. 86 podem
ser eompreendidas em conexio eom a estrutura dos relacionamentos entre pcssoas
e eom as mudan~as a longo prazo nessa estrutura.

Por eonseguinte, a tim de eompreender e expliear os processos elvillzadores,
preeisamos Investigar - como se tem tentado fazer aqui - a tr!!!.l!!2!'!!!D£DO~
estrutura da pcrsonalidade e toda a estrutura social. Esse triDaIiio exi,e, dentro
deummo-menor~Iiivesugjiy'&S'psicogenliica;com 0 objetivo de apreender
tOOo 0 eampo das energias psieol6glcas individuals, a estrutura e a forma tanto
das fun~Oes mais elementares quanta as mals orientadoras da eonduta do
indivlduo. Num ralo mals amplo, 0 estudo dos processos eivilizadores requer

".'" ',J

".)

* Compreender esse fato tem importincia nio 56 te6riC8, mas tamMm. pr4tica. Podem08
canstatar, com muita freqGancia, diferen~as na medida em que 0 pensamento 6 influenclado
pelas puls&s. quando consideramos as rela~ entre Estados que vivem SUI dif"",'C3 f8l5M

--' do desenvolvimento sociat....Yia de regr., por6m, os principais estadistas de socicxlades altamcnte
,--' "'/, aiferenclaoiS tiaooram SUBS estrat~sias baseados na suposi~o de que um mesmo mvel de
.:.t conteJ19lo, urn mesmo c6digo de conduta, est'- presente na politica externa de tod05 os paises,

Sem se compreenderem os diferentes est'Sios do processo civilizador, contudo, a politica
intemacional necessariamente teri que ser urn tanto irrealista. M~ ..~9!1he.~.que....nlo~A.nada..
flleU e1M!!>,ar um. politic. extern. com.1!!K.ll!lJlQ~bJ!'tI\ll>.de8ii8s"'j(~,l)O~9!'UlD.!imotividade.

i. ,'.... Ser' neee:ssanoum aIto grau de experiment~Ao - e de sabedoria - anles qu~r
mantido urn di41080 poHlico efic8Z e _urna coopera~o entre sociedades que se enconlram.mIL
.oNeis djfCr;p'ra. d5 desenvolviwspte

J 0 mesmo 5C ap iea 80s casos em que, sob tensio, a emolividade e 0 carliler caprichoso d.ai!.: poUtica extema de urn pals desenvolvido sobem para urn myel mais allo do que 0 considerado no
.' \ ::: presente como nonnal nas reI~Oes. enlre.os principais ~Iados ~~~~~. NAo se pode dizer'n que esses mvelS no -grau "ae"aretividiCfe" se!am "i.iitemunenie dependenles de diferenciais no
~ / ~~ 1)~ desenvolvimento econ6mico au industrial d05 paIses. Nas csttalcgias polilicas da China, por

~
"'~ '~)'S ~,_ exemplo, podemos descobrir urn mvel de aUloconlen~o peto menos de mesmo grau que 0 das

_.;.' ~: na¢es industtialimdas mais desenvolvidas. Fmbora. em lertnos de desenvolvimenlo eoonOtni~ a
.~ l China continue atrasada, seu proccsso de f<rnJa9io do Estado CIIl lcnnos ded~ e continuidade

~ ultrapassa 0 cia maioria das sociedades existentes CIIlIlO5SO tempo. (Nora tID autor d rradu¢o ingksa.)

; :

j I. ,
, ,



teoria dos processos civilizadores 239

uma perspectiva de lange prazo, investiga~ sociogeneticas da eslrutura Iotal,Dio
s6 de um \\nico Estado-sociedade mas do campo social fonnado por um gmpo
especifico de sociedades interdependentes, e da ordem seq1lencial de sllJ.evollllij!>.

Mas, para um estudo adequado de tals proel!§mmmclals, ~ necesstiii urne
corre9io de hIIbitos tradicionais de pensamento, semelbante Aque antes se revelou
necessaria para obtennos uma base conveniente para a indaga9io psicogenetica.
A fllD de entender eslruturas e processos sociais, nunca e suficiente estudar um
\\nico estrato funcional no campo social. Para serem realmente entendidas, essas
eslruturas e processos exigem um estudo das relas/Jes elltre os diferentes esrraros

~~:~::~;~:Y~:':J:~:~~o,~tfi~k;'~~~~~i~iiilli1~::i1Mt
~sec~n.'~.!~!,n9 cUI8Q do, temp" fel'r09~~!I~~.S}'lf~~!,X~,~,y'Z!f,~}~mesma
lonna que em todo estudo pSlcogenetico e necessarlo levar em conta nilo s6 as
fun90es "inconscientes" e "conscientes", mas ~cont~..i!.9M!~.£~0~ inuw!§olj
entre umas e outras, igualmente e importantt;em toOos'os estudos sociogeneticos,
'levlIr'emconti"desde 0 princlpio toda a configura,tio do campo social, que e
mais ou menos diferenciado e carregado de tensOes. E s6 e possivel fazer isso
porque 0 tecido social e sua mudan9a hist6rica nilo silo ca6ticos, mas possuem,
mesmo numa fase de agita9io e desordem, um claro padrio e eslrutura, Investigar
a totalidade do campo social nio significa analisar cada um de sens processos
individuais. Implica, acima de tudo, descobrit as eSlruturas basicas, que dilo a
todos os processos individuais agindo nesse campo sua dire9i10 e msrca especifica.

Envo.~eJ..er.s.un... la.!.... ~!I.". q.ue di.re9i10. os. eixos_~ te.nsilo, as. cadeias de fun90es e_
~~L ~,d.~. SQcjedajfe~@~~!~1o:mr!~~~!'!~~!2~~os seculos xvI ou
XVII, e por que as primeiras mlldaram na dire9i10 diisilltimas.A11m'CtereSjiOn(Jer
ii'eSsiiS-perguntas, 'evidentemcnte lnecess1'ifO'dfSpor'ae"'iima riqueza de fatos
especificos. Mas, passado um certo ponlo na acumula9i10 de fatos materiais, a
historiografia entra na fase em que nio deve satisfazer-se com a coleta de mais
fatos particulares e com a descri9i10 dos ja reunidos, mas precisa interessar-se !,.Il>
pelos problemas que facilitem a penetra9i10 nas re ularidades sub'acentes, atraves
das quais as pessoas em certas sociedades silo obrlga as a repro uz r uma vez
ap6s outra detenninados padroes de conduta e cadeias funcionais especlflcas,
como, por exemplo, cavaleiros e servos da gleba, reis e funcionarios do Estado,
burgueses e nobres, e atraves das quais essas rela90es e institui90es mudam numa
dire9io muito especifica. Atem de certo ponto de conhecimento factual, um
contexto mais s6lido, um nexo estmtural, podem ser percebidos em grande numero
de fatos hist6ricos especificos. Todos os demais fatos que talvez venham a ser
descoberlos poderilo - A parte 0 enriqueclmento do panorama hist6rico que,
quem sabe, nos ofere9am - servir ou para revisar as introvisOes ja obtidas dessas
estmturas ou para amplia-Ias e aprofunda-Ias. A afinna9i10 de que Iodo estudo
sociogenetico deve voltar-se para a totalidade do campo social nio significa que
deva dlrigir-se para a soma de todos as fatos especlflcos, mas para sua estmtura,
na inteireza de suas interdependencias. Em ultima insllincia, as fronteiras de tal
estudo sio detenninadas pelas frontei;;'s aa interde~nde!l"llI_d?,!_~o·'iiienos-.
1leIa"articula9iil liililnei,fe das'mc'smas. , ' --.,." ..,.

-_.__ .._---- ... _. -- ""-'--"._"-'-'~_.~" ,-....,-._-_.
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E a esss luz que se cleve compreender 0 que dissemos acima sobre a
racionaliza~iio. A gradual transi~iio para uma conduta e pensamenlo mais "ra
ciouais", para urn tipo de autocontrole mais diferenciado, moos abrangente, hoje
se cosluma associar apenas As fun~oes burguesas. Freqilenlememe, enc0.1!lramos
impregn!,da..I'."_II,1~~2~~!!~ ..~~~!~!!1P,l!L.n!?,2s a latla .'!.!'-gue a b,!rguesia foi
_a"'~·rig~riadoraH ~u_~~,,:~i~~·:-,~RJ>!.~.l~jl.J!!£!lt~a~",!.~ci~p'~~-.:,.~estas paginas,
para fios l!jfcotiii'asfe, deScrevemos cerlos processos de racronaliza~iio observados
no campo aristocratico. Mas nao devemos deduzir disso que a aristocracia cortess.
lenba sido a "originadora" social desse surlo de racionaliza~iio. Da mesma
maneira que, DS era da induslrializa~ao, nem a aristocracia de corte oem a
burguesia tiveram Uoriginadores" em qualquet Dutra classe social, esss raciona
Iiza~iio igualmenle careceu de um originador. A pr.6eria trallsf.Q1.!!Ht~ii9 de loda
a eslrlilura social,n~ curs" da qual surgiram ess.s configura~oesde burguese!.
'c'nolireii, e, consideradade u.1J,I~erlo ..spe~l(), ,!mar..~i~~..1.i~..~~p~ o que selOnia
Dials 'racionalliiio siio apenas 0 que'oshomeos produZem, nem meramenle os
sistemas de pensamento postos em livros. 0 mais importante a racionalizar-se
foram os modos de conduta de cerlos grupos de pessoas. A "racionaliza~iio" niio
passa - pensemos, por exemplo, na transfonna~ao de guerreiros em cortesaos
- de uma manifesla~iio do rumo em que a modela~iio de pessoas em configu·
ra~oes sociais especlficas mudou nesle perlodo. Mudan~as desse tipo, porem,
nao se "originam" numa c1asse ou outra, mas surgem, sim, em conjunto com as
lensoes entre diferenles grupos funcionais no campo social e entre as pessoas
que compelem denlro deles. Sob a pressiio de tensnes desse lipo, que saluram
lodo 0 tecido da sociedade, toda a eslrulUra desta ultima lUuda, numa fase dada,
na dire~ao de uma crescente centralizac;ao de dominios espedficos, de uma maior
especializa~ao, e de urna integrayao mais estreita dos individuos isolados no seu
inlerior. Com essa lransforma~iio de lodo 0 campo social, a estrulura das fun~oes

sociais e psicol6gicas muda tambem - inicialmente em setores pequenos e, mais
tarde, cads vez maiores - no rumo da raciona1iza~ao.

A lenta desfuncionaliza~iio do primeiro estado e a correspondente diminui~iio de
seu potencial de poder, a pacifica~iio do segundo e a gradual ascensiio do lerceiro,
nenbum desses fen6menos pode ser compreendido independenlemenle dos outros,
niio mais, por exemplo, que 0 desenvolvimenlo do comercio nesse perlodo pode ser
compreendido independentemenle da forma~iio de poderosos monop6lios de for~.

f1sica e da consolida~iio de poderosas cortes. Todos eles siio alavancas no processo
abrangenle de crescente diferencia¢o e amplia~iio de todas as cadeias de a¢o, que
desempenbou papel lilo decisivo em todo 0 curso da bist6ria ocidental. Nesse processo
- como se mostrou Avista de aspectos especlficos -, as fun~oes da nobreza foram
transformadas e, com elas, as fun~6es da burguesia e a forma dos 6rgaos centrais.
Lado a lado com essa mudan~a gradual na lntalidade das fun~6es e instilui~oes

sociais ocorreu uma transforma~iio da aUIo-orienta~iio individual - inicialmente
nos principais grupos da nobreza e da burguesia - na dire~iio de urn maior esplrilo
de previsiio e de uma regula~iio mais estrlta dos impulsos da libido,

Estudando as descri~oes lradicionais do desenvolvimento intelectual do Oci·
denle, freqUentemenle formamos a ideia de que seus aulores pressupoem -
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vagamente - que a raclonaliza~io da consclencla, a mudan~ de pensamento
das Connas magicas tradicionais para as racionais, tiveram sua causa no surgi
mento de um certo numero de genios e de bomens notaveis. Esses indivlduos
i1uminados, parecem sugerir essas analises, ensinaram ao ocldental como fazer
um uso correto de sua razio inata.

Nestas pliginas, delineamos um quadro diferente. Foi realmente consideravel 0

que realizaram os grandes pensadores do Ocldente. Eles deram expressio e exemplo
aquilo que seus contempomneos experimentavam em seus atos diarios, sem serem
capazes de traduzl-Io claramente em pensamento. Tentaram organizar as formas mais
orientadas para a realidade, ou, em sua propria Iinguagem, mais raclonais de
pensamento, que se baviam desenvolvido gradualmente com as mudan~as globais
na estrutura da Interdependencla social, e utiliza-Ias para esclarecer os problemas
da existencia humana. Deram a outras pessoas um entendimento mais claro do mundo
e de si mesmas. Dessa maneira, atuaram tambem como alavancas na maquina mals
ampla da socledade. Foram em maior ou menor grau, dependendo de seus talentos
e sltua~io pessoal, interpretes e porta-vozes de um coro soclal. Mas nio foram,
sozinhos, os originadores do tipo de pensamento que prevalecla na socledade de
seu tempo. Nem criaram 0 que chamamos de "pensamento raclonal,'''

Essa expressio e evldentemente estlilica demais e insuficlentemente dlferen
clada para aquilo que tenclona transmilir. Estatica demais, porque a estrutura das
fun~5es psicol6gicas muda no mesmo ritmo que a das fun~5es soclals. Insufi
clentemente diferenclada, porque 0 padrio de raclonaliza~io, a estrutura dos
habitos mais raclonais de pensamenlO, foi e e multo diferente em diferentes
classes sociais - como, por exemplo, na nobreza de corte ou nos principais
estratos burgueses -, de conformidade com suas diferentes fun~5es sociais e
sua situa~io hist6rica global. E, finalmente, 0 mesmo se aplica a raclonaliza~io,

conforme dito acima, das mudan~as de consciencla em geral: nela s6 se manifesta
um tinico lado de uma mudan~a mais abrangente em tuda a personalidade social.
E ela e acompanhada por uma transforma~io corre~pondente das estruturas
pulsionals. E, em suma, uma tinlca manifesta~io de clviliza~io, entre outras.

* A declinante supremacia da Igreja, 0 equilibrio de poder entre os govemantes religiosos e
se<:ulares - entre sacerdotes e guetteiros ~ pendendo em favor destes ultimos ahriu caminho
para 0 que foi a condi~lo sine qua non~«:!!!!rt~~.~Q ..d,9.,P~J1t~!1.1_,?,.~~ a qual nao poderia
ter surgido aquilo que temos em mente quando falamos em "racionaliza~iio". A emergencia
nAo sO de urn, mas de um grupo inteiro de grandes &tados territoriais altamente oqj:anizados e
compedtiv05, govemados JX>r principes seculares, que constituiu uma das caracteI'isticas mais
roarcantes do desenvolvbnento europeu, foi um de seus fatores e, outro, ° crescimento de grandes
mercados urbanos, de um eom6rcio a 10nga distAncia e a fonna~iio do capital indispellSlivel para
tanto. Urn eomplexo inteiro de alavancas sociais - alavancas de "racionaliza~ao" - atuou Da
dir~Ao do fortalecimento de modos menos afetivos, menos orientados para a fantasi~ de pensamento
e experleneia.Os srandes pioneiros intelectuais e, aeirna de tudo, os pioneiros fil0s6fieos do
pensamento raeional, trabalharam de denu'O de wn poderoso processo de mudan~a social que Ihes
deu d~Ao, embora tambem tenham sido alavancas ativas nesse movimento. e nao·apenas seus
objetos passivos. Na verdade, temos que levar em eonsidera~iio toda a confluencia de. processos
blisicos que constitufram 0 micleo do desenvolvimento slohal da sociedade - processos blisicos
como °de fonna~ioalonso prazo do Estado, de fonna~io de capital. de diferencia~8o e integra~ao,

de orienta~iio. eivili~Ao, e oulros (Nota do autor d tradufiio inglesa.)
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VI

Vergonha e Repugnancia

Nao menos caracteristico de urn processo civilizador que a uracionalizar;aoU

e a peculiar modela~ao da economia das pulsoes que conhecemos pelos names
de "vergonha" e Urepugnancia" ou uembara-ro". 0 forte arrsneo da racionali
za~ao e a nao menos (duranle algum tempo) forle avan~o do palamar da vergoRha
e repugnancia que se tornou, em termos gerais, cada vez mais perceptivel os
constilui~ao do homem ocidental a partir do seculo XVI, foram dais lados de
uma mesma transforma~ao na estrulura da personalidade social. 0 sentimento de
vergonha e uma exalta~ao espedfica, uma especie de ansiedade que aUlomalica
mente se reproduz na pessoa em certas ocasioes, par for~a do habito. Considerado
superficialmenle, e um medo de degrada~ao social au, em lermos mais gerais,
de gestos de superioridade de oulras pessoas. Mas e uma forma de desagrado au
merlo que surge caracteristicamente nas ocasioes em que a pessoa que receia cair
em uma situar;ao de inferioridade nao pade evitar esse perigo nem por meios
fisicos diretos nem par qualquer forma de ataque. Essa impOlencia ante a
superioridade dos outros, essa total fragilidade dianle deles, nao surgem direla
menle da amea~a de superioridade fisica que as demais realmente represenlem
- embors, sem duvida, tcoha suas origens numa compulsao fisica, os inferiori
dade corporal da criaorr8 Crente aos pais ou mestres. Nos adultns, pacem, a
impotencia resulta do fato de que as pessoas cuja superioridade se terne esmo
de acordo com a proprio superego da pessoa, com a agencia de aUlolintita~ao

implantada no indivlduo par oulros de quem ele foi dependenle, que exerciam
poder e possulam superioridade sabre ele. De conformidade com isso, a ansiedade
que denominamos de "vergonha" e profundamenle velada " visla dos outros.
Por forle que seja, nunca e expressada em geslos violenlos. A vergonha lira sua
colora~ao espedfica do falo de que a pessoa que a sente fez ou ests presles a
fazer alguma coisa que a faz enlrar em choque com pessoas a quem estli Iigada
de uma forma ou de outra, e consigo mesma, com 0 setor de sua consciencia
medianle 0 qual controla a si mesma. 0 conflilo expressado no par vergonha-medo
nao e apenas um choque do indivlduo com a opiniao social prevalecenle: seu
proprio comportamenlo colocou-o em conflito com a parte de si mesmo que
representa essa opiniao. E um conflito denlro de sua propria personalidade. Ele
mesmo se reconhece como inferior. Teme perder 0 aIDor e respeito dos demais,
a quem atribui ou alribuiu valor. A atilude dessas pessoas precipilou nele uma
alitude denlro de si que ele automalicamente adota em rela~ao a si mesmo. E e
isso 0 que 0 lorna lao impotente diante de gestos de superioridade de oulras
pessoas que, de alguma maneira, deflagram nele esse automatismo.

Isso tambern explica por que 0 medo de transgredir as proibiyoes sociais
assume mais claramente 0 carater de vergonha quanto mais perfeitamente as
restriyocs extemas foram transformadas, pela estrutura da sociedade, em auto
rcstriyoes, e quanta mais abrangente e diferenciado se tornou 0 circnlo de
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auto-restrl90es onde se manifesta a conduta da pessoa. A tensio intema, a agita9io
que surge em todos os casos em que a pessoa se sente compelida a escapar desse
espa90 fechado, ou quando ja fez isso, varia em for9a de acordo com a gravidade
da proibi9io social e 0 grau de autocontrole. Na vida comum, chamamos essa
aglta9iio de vergonha apenas em certos contextos e, aelma de tudo, qu~ndo ela
se reveste de um certo grau de for9a, embora, em termos de sua estrutura: seja
sempre, a despelto de suas muitas nuan9as e grans, 0 mesmo evento. Tal como
lodas as auto-restriyOes, encoDtra-se em forma menas regular, menos uniforme
e menos geral em nlvels mais simples de desenvolvimento social. Tal como essas
restrl93es, as tensoes e medos desse tipo emergem mals c1aramente a cadll arranco

> do processo clvilizador e, fmalmente, prOOomlnam sobre outras tensoes e medos
- prlnelpalmente, sobre 0 mOOo flsico a outras pessoas. Dominam mais na
medida em que siio paelficadas areas malores e aumenta a importiincia, na
modela9iio da pessoa, das Iimita90es mals comuns que sobem a primelro plano
na sociedade quando os representantes do monop6lio da for9a flslca passam a
exercer regularmente seu controle como se estivessem nos bastidores - na
mOOlda, numa palavra, em que progrlde a e1viliza9iio da conduta. Da mesma
manelra que s6 podemos falar em "razio" conjugando-a com progressos na
raclonaliza9iio e na forma9iio de fun90es que exlgem esplrito de prevls~o e
modera9i1o, s6 podemos falar em vergonha > conjugando-a com sua soelogenese,
com os arrancos nos quais avan9a 0 patamar da vergonha, ou pelo menos ele se
move, e a estrutura e 0 padrio de autolimita90es mudam em determinada dire9iio,
reproduzindo-se dal em dlante da mesma forma num perlodo de tempo maior ou
Menor. A raclonaliza9iio e 0 avan90 dos patamares da vergonha e da repugnanela
expressam uma dImlnui9iio do medo flsico direto a outras pessoas e uma
consolida9io das ansledades interiores automatizadas, das compulsoes que 0

indivlduo agora exerce sobre sl mesmo. Em ambas, sio igualmente manifestadas
a capacldade de prevlsiio maior e mals diferenelada e a vlsio a longo prazo que
se tomam necessarlas a fim de que grupos de pessoas cada vez malores possam
preservar sua exlstencia social numa socledade crescentemente dlferenciada. Nao
edlflcil explicar como se ligam essas mudan9as psicol6glcas aparentemente tio
dlferentes. Ambas, tanto a Intensifica9ao da vergonha como 0 aumento da
racionalizayiio, constituem distintos aspectos da crescente cisao que ocorre DS

personalidade do Indlvlduo com 0 aumento da divisio de fun9Des, distintos
aspectos da diferencia9io sempre maior entre pulsDes e controle de pulsDes, entre
as fun90es do "Id", "ego" ou "superego". Quanto mais avan9a essa diferencia
9iio na auto-orienta9iio do indlvlduo, mais c1aramente assume uma fun9iio dupla
aquele setor das fun90es controladoras que, em sentido amplo, e chamado de
u ego" e, em sentido mais eslreito, "superego". Por urn lado, esse setor fonna
o centro a partir do qual a pessoa regula suas relsyoes com outros seres, vivos
au nio, e, por outro, forma 0 centro a partir da qual eIa, em parle conscientemente
e ate cerlo pooto automatics e inconscientemente, controls sua "vida interior'"
seus proprlos sentimentos e Impulsos. A camada de fun9Des pslcol6gicas que, no
curso da transfonnsyao social que acima descrevemos, gradualmente se diferencia
das pulsoes, as funr;oes do ego ou superego, tern, em outras palavras, uma dupla

J,. lI;;iiiiiiiiliiiiiiWWTiiliIii-••> ..> --_t.. ,•



244 formafiio do estado e civilizafdo

tarefa a curnprir na personalidade do indivlduo: implementam ao mesmo tempo urna
polltica Interna e urna polltica externa - as quais, al6m de tudo, nem sempre estao
em harmonia e freqiientemente se chocam. Isso explica 0 fato de que, no mesmo
perlodo socio-historlco no qual a racionaliza9iio faz vlslveis progressos, tamb6m
se observa um avan90 no patamar da vergonha e repugniincia. E tambCm que,
neste particular, como sempre - de acordo com a r~gra sociogenetica basica 
um processo correspondente possa ser observado mesmo hoje na vida de cada
crian9a: a racionaliza9iio da conduta 6 uma expressiio da polltica externa da
mesma forma9iio de superego cuja polltica interna se expressa no avan90 do
patamar da vergonha.

A partir deste ponto, muitas e grandes cadeias de pensamento se ramificam
em diferentes dire90es. Resta demonstrar como esse aumento de diferencia9iio
na personalidade se manifesta na transforma9iio de determinadas pulsoes. Acima
de tudo, precisa ser demonstrado como leva a uma transforma9iio dos impulsos
sexuais e ao aumento dos sentimentos de vergonha nas rela90es entre os dois
sexos: Tera que ser suficiente indicar aqui algumas das prlncipais Iiga90es entre
os processos sociais descritos acima e esse avanr;o da fronteira da vergonha e
da repugniincia.

Mesmo na historia mais recente do Ocidente, os sentimentos de vergonha niio
foram sempre instilados da mesma maneira na personalidade. Para mencionar

.,. Este problema particular, imponante como seja, leni que ser deixado de lado, por ora. Sua
e1ucida~8o exige urna descri~iio e anlilise exatas das mudan~s que a estrotura da familia e todo
o relacionamento entre os sexos sofreram no curso da historia do Ocidente. Exige. atem do
mais, urn estudo das mudan~as 08 educa~ao de crian~as e desenvolvimento de adolescentes. 0
material coletado para esclarecer esse aspecto do processo civilizador, e as amUises que lomou
possive1, foram volumosos demais e amea~aram deslocar a linha de indaga~iio principal deste
estudo. Mas encontrarao seu lugar em oulro volume.

o mesmo se aplica a linha de classe media do processo civilizador, com as mudan~as que
gerou nas classes burguesas urbanas e na aristocracia nao-cortess senhora das teTTas. Muilo
embora, tambem nessas classes, tal transfonna~ao da conduta e da estrutura das fun~oes

psicol6gicas esteja ligada a uma reestnltura~iio hist6rica especifica de todD 0 tecido social do
Ocidente, ainda assim - confonne jli mencionamos vlirias vezes -, a linha de classe media
niio-cortesii de civi1iza~ao segue wn padriio diferente da linha cortesli. Acima de tudo, 0

tratamento da sexualidade na primeira nao e 0 mesmo que na ultima - em parte devido a uma
estrutura familiar diferente e ate ceno ponto por causa do tipo diferente de espirito de previslio
que as fun~oes profissionais de classe media exigem. Algo parecido surge se investigamos a
transfonna~iio civilizadora da religiao no Ocidente. A mudan~a nos sentimentos- religiosos, il
qual a sociologia dedicou ate agora a sua maior aten~iio, - 0 aumento da interioriza~ao e
racionaliza~ao manifestado nos varios movimentos puritanos e protestan(es, '- obviamente
esteve ligada a certas mudan~as na situa~iio e estrutura da classe media. A mudan~a correspon
dente no Catolicismo, como se ve, por exemplo, ns forma pela qual os jesuitas adquiriram sua
posi~ao de poder, parece ter ocorrido em contacto mais estreito com os orgaos centrais
absolutistas, de uma maneira favorecida pela estrutura hierarquica e centralizadora da Igreja
Catolica. Esses problemas, igualmente, so serao resolvidos quando tivermos urn quadro geral
mais precise do entrela~amento dessas duas linhas de civiliza~ao, a niio-cortesa e de classe
media e a cortesii, deixando de lado por ora 0 movimento civilizador nos estratos operaTio e
campones, que emergiu mais lentamente e muito mais tarde. (Nota do autor d tradufdo inglesa.)
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apenas uma diferen98, nio roi da mesma maneira que foram inculcados Da
sociedade hierarquica constitulda de estados e na ordem industrializada burguesa
que a substituiu.

Os exemplos citados antes, e acima de tudo os que mostram diferen9as no
desenvolvimenlo do sentimento de vergonba no tocante A exposi9ilo de certas
partes do corpo,'" dilo-nos certa ideia dessas mudan9as. Na sociedade de corte,
a vergonba com a exposi9ilo de certas partes era, em conformidade com a estrutura
dessa sociedade, ainda largamente restrita dentro de limites do estado ou
hiertlrquicos. A exposi9ilo do corpo na presen9a de inferiores, como, por exemplo,
do rei na frente de um ministro, ainda nilo estava sujeita a uma proibi9ilo social
finito rigoross, nem, numa fase anterior, a exposi~io do homem diaDte de uma
mulber socialmente mais fraca e de classe inferior. Dada essa minima dependencia
funcional face a pessoas de categoria mais baixa, a exposi9ilo ainda nilo despertava
sentimentos de inferioridade ou vergonba, e podia ate ser considerada, como
declara Della Casa, como um sinal de benevolencia para com 0 inferior. A
exposi9ilo por alguem de categoria inferior diante de um superior, por outro lade,
ou mesmo diante de pessoas de igual categoria, foi sendo banida da vida social,
como um sinal de falta de respeito. Profligada como transgressilo, passou a
provocar medo. S6 quando os muros entre os estados rulram, quando a depen
dencia funcional de todos face a todos aumentou e todos os membros da sociedade
se tomaram varias grans mais iguais, e que esSs exposi'r80, excetuados cerlos
enclaves mais estreitos, passon a ser uma transgressiio na presen~a de qualquer
ontra pessoa. S6 entilo esse comportamento licou tilo profundamente associado
ao medo no indivlduo, desde uma terna idade, que 0 carater social da proibi9ilo
desapareceu inteiramente de sua consciencia, surgindo a vergonha como urn
comando partido de dentro de si mesmo.

E 0 mesmo se aplica no tocante ao embara90, que e contrapartida inseparavel
da vergonba. Da mesma maneira que esta ultima surge quando alguem infringe
proibi90es de seu proprio ser e da sociedade, a primeira ocorre quando alguma
coisa fora do indivlduo invade sua zona de perigo, constitulda de forroas de
comportamento, ohjClOS, inclinayoes, que foram previamente investidos de merlo
pelo ambiente, ate que esse merlo - sob a forma de reflexa condicionado - se
reproduz automaticamente em certas ocasioes. 0 embara~o e 0 desagrado ou a
ansiedade que surgem quando outra pessoa amea~a ignorar, ou ignora, proibi~oes
da sociedade representadas pelo pr6prio superego da pessoa. E esses sentimentos,
tambem, tomam-se cada vez mais diversificados e abrangentes quanta mais
extensa e sutilmente diferenciada for a zona de perigo pela qual a conduta do
indivlduo e regulada e moldada, e mais avan9ar a civiliza9ilo da conduta.

Mostramos ja, atraves de uma serie de exemplos, que, a partir do seculo XVI,
a fronteira da vergonba e do embara90 come90u a estender-se mais rapidamente.
Neste caso, tambem, as .cadeias de pensamento come'taram lentamente a confluir.
o avan90 coincidiu com a acelerada transforroa9ilo da. classe alta em classe de
cortesilos. Foi a epoca em que as cadeias de dependencia que se cruzavam no
indivfduo se tomaram mais densas e tongas, em que as pessoas foram -se ligando
cada vez mais umas as outras e aurnentou a compulsao para 0 autocontrole. Com



a dependencia mutua, as pessoas passaram a se observar mals, as senslbllidades
e as prolbl90es tomaram-se mals dlferencladas e, Igualmente, tomaram-se mais
sutls e dlverslficadas as razlies para a vergonba e 0 embara90 provocadas pela
conduta de outras pessoas.

Observamos anterlonnente que, com 0 aumento da dlvlsio de fun90es e a
malor integra9io das pessoas, dimlnuiram os grandes contrastes entre as dlferentes
classes e paises, enquanto se multipllcavam as nuan9as, as varledades, de sua
modela9io no contexto da clvlliza9io. Neste particular, encontramos uma ten
dencla analoga no desenvolvlmento da condulll e dos sentimentos d~ Indlviduo.
A medlda que se abrandavam os contrastes na conduta Individual, e que as
flutua90es mals vlolentas do prazer ou desagrado eram contidas, moderadas e
mudadas pelo autocontrole, aumentavam a senslbllldade e as grada90es ou
nuan9as da conduta, mals flnamente se sintonizavam as pessoas a cada p~queno

gesto e forma, e mals complexa se tomava sua experiencla de sl mesmas e do
Mundo em que vlvlam em nivels que.antes bavlam sldo ocultados da consclencla
pelo veu de em090es fortes.

Esclarecendo este ponto com urn exemplo obvlo: os povos "primltivos" sentem
os aconteclmentos humanos e naturals - denlrO do cfrculo relativamente estreito
que para eles se reveste da Importincia vital (estreito, porque suas cadelas de
dependencia sio relativamente curta&) - de uma manelra que, sob alguns
aspectos, e mnito mals dlferenciada do que a de "povos" civllizados. A
diferencia9Bo varia, dependendo de estarmos Ildando com agricultores, ca9adores
ou pastores, por exemplo. Mas como quer que seja, podemos dizer, em termos
gerais, que, na medlda em que e de vitallmportincia para 0 grupo, a capacldade
dos primltivos para distinguir as colsas na floresta e no campo, seja uma arvore,
sons, cheiros au movimentos, e mais desenvolvida do que nos ucivilizados".
Mas, entre as mais primitivos, a esfers natural e ainda uma zona de perigo,
repleta de medos que os mais civillzados ja nio sentem. Isso tem umalmporllincia
decisiva para 0 que deixa au nia de sec percebido. A maDeira como se sentia a
"natureza" foi afetada de modo fundamental, alnda devagar nos fins da Idade
Media e cada vez mals depressa a partir do seculo XVI, pela crescente pacifica9io
das areas babitadas. So entio as florestas, campinas e montanbas foram deixando
de ser zonas altamente perigosas, onde a ansiedade e 0 medo estavam constan
temente presentes os vida do individuo. Ao se adensarem a cede de estradas,
bern como a interdependencia social em geral, os baroes salteadores e as animais
de press via desaparecendoj as florestas e 0 campo deixam de sec 0 cenario de
paixiies desenfreadas, de persegui9io selvagem entre bomem e animal, de alegrias
e medo alucinantes; moldando-se pelo enlte(a9amento de atividades pacfficas 
como a produyio de bens, 0 comercio e 0 transporte -, 8 homens pacificados
aparece uma natureza igualmente apaziguada,· que eles podem enxergar de urns
nova maneira. Ela se toma - dada a crescente lmporliincia que 0 olbo adquire
como mediador do prazer, ante a gradativa modera9io das em090es -, em alto
grau, objelo de prazer visual. Alem disso, as pessoas - mais exalamente, os
citadinos, para quem a f10resta e 0 campo nio sio 0 ambiente da vida diaria,
mas locais de reIsxamento - tomam-se mals sensiveis e come98m aver 0 campo
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aberto de formamais diferenciada, num nlvel que antes Ihes era vedado pelo
perigo e pelo entrechoque de paixoes imoderadas. Sentem prazer na harmonia
de cores e linhas, tornam-se senslveis Abeleza da natureza, tem os sentimentos
afetados pelos matizes e formas mutliveis das nuvens e 0 jogo de luzes nas folhas
de uma arvore.

Na esteira da pacifica~o,mudou tambo!m a sensibilidade das pessoas Aconduta
flocial. Os medos interlores crescem na mesma medida que diminuem os exteriores
- os medos de urn setor da personalidade no lugar dos de outro. Como resultado
dessas tensties internas, as pessoas come~aram a sentir experiencias umas das
outras que haviam sido vedadas enquanto enfrentavam constantemente serias e
inescapaveis amea~s de origem externa. Assim, grande parte das tensoes que
antes se liberavam diretamente no combate de urn homem com outro tinham que
se resolver, convertidas em tensiio interior, ns luta do individuo consigo mesmo.
A vida social deixou de ser urna zona de perigo - na qual os regabof~s, as
dan~as e os prazeres ruidosos, stlbita e freqUentemente, se transformavam em
fUria, pancadaria e assassinato - e tornou-se urn tipo diferente de zona de perigo,
se 0 indivfduo nio conseguia conter-se 0 suficiente, se tocava pontos sensiveis,
tais como sua pr6pria fronteira de vergonha ou 0 patamar de embara~o de outrem.
Em certo sentido, a zona de perigo agora passava dentro do selfde cada indivlduo.
Por isso mesmo, as pessoas ficaram sensiveis a distin~oes que antes mal
penetravam Da consciencia. Da mesma maneira que a natureza passara a ser,
mals do que antes, uma fonte de prazer mediada pelo olho, as pessoas tornaram-se
fonte de prazer visual, ou de um desagrado visualmente despertado. .0 medo
direto inspirado no homem pelo homem diminuiu, e 0 medo interno mediado
pelo olho e pelo superego crescia na mesma medida.

Ao tempo em que 0 emprego de srmas em cambate era uma experiencia da
vida diaria, 0 pequeno gesto de passar a alguem uma faca na mesa (para ficar
com apenas urn dos exemplos que ja mencionamos) nao tinha maior importancia.
Restringindo-s.e cada vez mais 0 uso deiss, amedida que as pressoes extemas e
internas tornavam as manifesta~oes de raiva atraves do ataque f1sico cada vez
roais diffceis, as pessoas gradualmente adquiriram maior sensibilidade a tudo 0

que lembrasse urn ataque. 0 simples geslO de ataque tocava a zona de perigo:
tornou-se constrangedor alguem passar uma faca a outra pessoa com a ponta
virada para ela.l<> A partir do pequeno c1rculo altamente senslvel da alta sociedade
de corte, para 0 qual essa sensibilidade tambem se revestia de urn valor de
prestigio, e -exatamente por essa razao constituia urn meio de distinguir-se
cultivado, essa proibi~iio gradualmente se disseminou por toda a sociedade
civilizada. Dessa maneira, associa~oes agressivas, impregnadas por outras origi
minas da camada de impulsos elementares, comhinaram-se, para despertar a
ansiedade, com tensoes despertadas pelo status.

"A maneira como 0 usa da faca depois se restringiu gradualmente, como rona
de perigo, por urn muro de proibi~6est ja foi mostrada com varios exemplos.
Constitui questiio aherta ate que ponto t na aristocracia de corle t a remincia a
violencia fisica continuou se devendo a urna compulsao externa. e em que medida
ja se convert~ra em limita~iio interna. A despeito de todas as restri~oes, 0 uso



VII

Restri~oes Crescentes it Classe Alta: Pressoes Crescentes
a Partir de Baixo

Observamos antes que, em certas represenla~oes graficas"· atribuldas ac1asse
alta cavaleirosa cortesil dos fins da Idade Media, a retrala~ilo de individuos da
c1asse inferior e de seus gestos ainda nilo se considerava algo especialmente
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da faca de mesa, como 0 da adaga, ainda era muito comum. Da mesma maneira
que a ca~a e a morte de animais ainda constituiam um divertimento permilido e
comum para os senhores da terra, 0 trinchamento de animais mortos • mesa
continuava dentro da zona das coisas autorizadas e nilo causava repugnlincia.
Depois, com a lenta ascensilo das classes burguesas, para as quais pela pr6pria
natureza de suas fun~Oes socials, a pacifica~ilo e a gera~ilo de limila~oes Intemas
eram muito mais complexas e compuls6rias, 0 trinchamento de animais foi sendo
repelido das cenas da vida social (ainda que em certos paises, especialmente na
Inglalerra, como aconlece com tanla freqUencia, alguns dos costumes antigos
sobrevivam incorporados 80S novos) e 0 usa da Caca, Da verdade 0 simples fato
de segura-la, passou a ser evitado em todos os casos em que nilo fosse inteiramenle
indispensave). Crescia a sensibilidade nessa dire~ilo.

o exemplo acima e apenas um dentre os multos aspectos espedficos da
transforma~o estrutural da sociedade que denotamos pela deusa palavra "civi
liza~ilo". Em parte alguma da sociedade humana bIi um ponto zero de medo de
potencias exlemas ou de ansiedades intemas automatizadas. Embora estes dois
medos possam sel sentidos como muito diferentes, sao, no fim, inseparaveis. 0
que acontece no curso do processo civilizador nilo e 0 desaparecimento de urn
e 0 aparecimento de outro. 0 que muda e simplesmente a propor~ilo entre os
medos de origem extema e os que sao gerados dentro da pessoa, e a estrutura
que as srticula. 0 temor de potencias eXlemas diminui, sem jamais desaparecer.
As ansiedades jamais ausentes, latentes au resis, provocadas pela teosao entre
paixoes e fun~oes de contrale das paixoes, tornam~se relativamente mais fortes,
gerais e continuas. A documenta~ilo sobre 0 avan~o das fronteiras da vergonha
e do embara~o encontrada no primeiro volume deste estudo consiste, na verdade,
apenas de exemplos c1aros e simples da dire~ilo e estrutura de uma mudan~a na
personalidade humana que lambem poderia ser demonstrada no tocante a muitos
outros aspectos. Uma estrutura muito semelhante, por exemplo, e exibida pela
transi~ilo da forma~ilo do superego cat6lico medieval para 0 protestante. Esse
fato, tambem, mostra uma forte mudan~a no rumo da internaliza~ilo dos medos.
Em tudo isso, uma coisa certamente nilo se deve ignorar: 0 fato de que hoje,
como antigamenle, todas as formas de ansiedades internas no adulto eslilo
vinculadas 80 merlo que a crian~a scotia de outras pessoas, de potencias extemas.
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repugnante, ao passo que a sele~iio mais rigorosa correspondente Aestrutura de
repugniincia da classe alta da corte absolutiSla s6 permitia que se expressassem
na arte gestos nobres, calmos, refinados, enquanto tudo 0 mals que lembrasse as
classes inferiores, tudo de carater vulgar, era manlido a distiincia.

Esse asco do vulgar, essa crescente sensibilidade a tudo 0 que correspondesse
ao menor refinamento das classes mais baixas saturava todss as esferas da condula
social na classe alta de corte. Mostramos com delalhes"l como isso se manlfes
lava, por exemplo, na maneira como a corte modelava a fala. Ninguem dizia,
explicava uma dama da corte, "un mien ami" ou "Ie pauvre deffunct":' isso
"chelrava a burguesia". Ese 0 burgues protestava, se respondia que, afinal de
contas, muitas pessoas da boa sociedade usavaro essas expressoes, podia anvir
o seguinte: "ti bem possivel que haja certo n6mero de pessoas decentes que niio
possuem suficiente capacidade de aprecia~iio para a delicadeza de nossa lingua.
Essa 'delicadeza' ... e confiada apenas a uns poucos".

Essas palavras siio categ6ricas, como alias as pr6prias exigencias dessa
sensibilidade. As pessoas que escolbem, dessa maneira, 0 modo de falar, nao
podem nem sequer tenlam justificar por que, num dado caso, eSla forma de
palavra e agradavel e aquela e desagradavel. Sua sensibilidade especifica eslli
profundamente ligada Aregula~iio e transfortna~ao mais lntensas dos impulsos
da libido, ImPOSlaS a elas por sua situa~iio social especifica. A certeza com que
podem dizer "Esta combina~iio de palavras parece boa, essas cores foram mal
escolhidas", a seguran~a de seu bom gosto, enfim, tem origem mais numa
instiincia de auto-regula~ao que opera mais ou menos inconscientemente do que
numa reflexiio consciente. Mas aqui lambem e claro que foram primeiro os
pequenos circulos da sociedade de corte os que escutaram com uma nova
sensibilidade as nuan~as de ritmo, tom e signlfica~ao da palavra falada e escrita,
e que essa sensibilidade, esse "bom gosto", Iinham lambem valor de prestlgio
para esses circulos. Thdo 0 que fere seu palamar de embara~o cheira a burguesia,
e socialmente inferior e, da mesma fortna, tudo 0 que e burgues afela seu patamar
de embara~o. ti a necessidade de distinguir-se de tudo que e burgues que agu~a
essa sensibilidade. ti a estrutura especifica da vida na corte - segundo a quai
nao e a competencia profissional, nero mesmo a posse de dinheiro, mas a conduta
social polida, que conslitui 0 principal instrumento na competi~ao por prestlgio
e favor - que fornece ocasiao para 0 refinamento do gosto.

No curso deste estudo, indicamos, atraves de certo mimero de exemplos, que,
a partir do seculo XVI, 0 padriio de condula social foi colhido por um movimento
mais rapido, asslm permanecendo nos sCeulos XVII e XVIII, e que, no correr
dos seculos XVIII e XIX, ele se difundiu, transformado em alguns aspectos, por
toda a sociedade do Ocidente. Esse aumento das restri~iies e das transforma~iies
da libido come~ou com a conversiio da nobreza cavaleirosa em nobreza de corte.
Manteve estreila rela~iio com " mudan~a, ja discutida, nas rela~iies entre a classe
alta e outros' gropos funcionais. A sociedade marcial cortes nao passon nem

* Literalmente., "um amigo meu" ou "0 pobredefunto", (RJR)



remotamente pela rnesma pressio que a aristocracia de corte, nia viveu Dada
parecido com a mesma interdependencia face aos estratos burgueses. Essa classe
superior cortesi foi uma forma social numa cadeia muito mais densa de
interdependencias. Estava presa numa pin9a que compreendia, por um lado, 0

suserano, de cujo favor dependia e, por outro, os principilis grupos burgueses,
com suas vantagens economicas, grupos estes que estavam pressionando de bilixo
para cima e contestando a posi9io da aristocracia. A15. tensOes entre a aristocracia
de corle e os c1rculos burgueses, porem, nio aumentaram apenas em fins do
seculo XVIII ou come9Qs do seculo XIX. Desde 0 inlcio, a existencia dessa
aristocracia foi forte e constantemente amea9ada pelas ambiciosas classes bur
guesas. Na verdade, a transforma9io da nobreza guerreira em cortesi ocorreu
apenas em combina9io com 0 aumento da pressio de baixo para cima, aplicada
pelos estratos burgueses. A existencia de alto grau de interdependencia e tensio
entre nobres e burgueses foi um elemento constituinte bllsico do carater corlesao
dos principais grupos da nobreza.

Nio devemos nos deixar enganar pelo fato de que foram precisos seculos para
que esse incessante cabo-de-guerra entre nobres e burgueses se decidisse em
favor de alguns dos ultimos. Nem devemos ser induzidos ao erro pelo fato de
que as restri9aes a classe alta, a interdependencia funcional e a tensio latente
entre diferentes estratos na sociedade absolutista fossem menores do que em
varias outras sociedades nacionilis dos seculos XIX e XX. Em compara9io com
as limita90es funcionilis anobreza guerreira medieval, ja eram muito grandes as
sofridas pela aristocracia de corte. As tensaes sociais, sobretudo entre nobreza
e burguesia, assumiram um carater distinto com 0 aumento da pacifica9ao da
sociedade.

Ate a epoca em que 0 controle dos instrumentos de violencia flsica - armas
e tropas - passou a ser altamente centralizado, as tensaes sociais explodiam
repetidamente em a90es belicosas. Determinados grupos sociilis, comunidades de
artesaos e seus seOOores feudais, cidades e cavaleiros, enfrentavam-se como
centros de poder que - 0 que s6 Estados faciam mais tarde - teriam que sempre
estar dispostos a resolver pela for9a das armas suas divergencias de interesses.
as temores despertados nessa estrutura de tensOes sociilis ainda podiam ser
Iiberados facil e freqUentemente pela a9io militar e pela for9S flsica direta. Com
a gradual consolida9io dos monop6lios de poder e a crescente interdependencia
funcional entre nobreza e burguesia, tudo isso mudou. A15. tensaes se abrandaram.
86 em raras ocasiOes eram resolvidas pela violencia flsica. Por isso mesmo,
manifestavam-se segundo uma pressao constante, que cada membro individual
da nobreza teria que absorver pessoalmente. Com essa transforma9io nos

.relacionamentos. as temores sociais deixaram de parecer chamas que rebentam
de repente, ardem com intensidade e logo se extinguem, mas apenas para
ressurgirem com a meSm8 rapidez, tomando-se, em vei disso, uma especie de
fogo de monturo, cujas chamas nio se veem e raramente irrompem a vista de
todos.
. Desse ponto de vista, igualmente, a aristocracia de corte constituiu urn tipo
de classe alta diferente da classe dos guerreiros livres da Idade Media. Constituiu
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a prlmeira das classes superiores mais limitadas, a que se seguiriam, nos tempos
modemos, outras ainda mais agrilhoadas. Estava amea~da, mals dlrela e
fortemente do que os guerreiros livres, pelas classes burguesas, na base mesma
de sua exlstencia social, os privileglos. la em data ti~ remota como os seculos
XVI e XVll na Fran~a, observava-se, entre alguns dos principals grupos

.burgueses, sobretudo nas altas cortes judlclarid e admiolstrativas, um intenso
desejo de se estabelecerem no lugar da nobreza da espada, ou pelo menos a seu
lado, como classe superior do pals. A polltica desses estratos burgueses. vlsava
principalmente a aumentar seus pr6prios privlleglos a expensas da velha nobreza,
embora continuassem - 0 que dava ao relaclonamento entre ambas um carater
peculiarmente amblvalente - lIgados II velha nobreza por certo nllmero de frentes
socials comuns. Exatamenle por essa razio, os temores que essas tensOes
Incessantes trazlam conslgo expressavam-se, nesses estratos burgueses, apenas
de forma disfar~ada, controlada por fortes Impulsos do superego. E Isso se
aplicava alnda mals II nobreza autentiea, que estava na defenslva e na qual 0

choque da derrota e da perda, que sofrera com a pacll1ea~io e sua transforma~io

em elite de corte, hli'muito tempo mostrava seus efeltos, Os arlstoeratas de corte,
Igualmente, tinbam que conler com malor ou menor exlto dentro de sl mesmos
a aglta~io provocada pelo constante cabo-de-guerra quetravavam com.os grupes
burgueses, Dada essa estrutura de Interdependenclas, a tensio social produzia
uma forte tensio imerna nos membros da classe alta amea~da. Esses re.cclos
mergulhavam em parte, embora nunea Intelramente, nas zonas inconscientes da
personalidade, delas reemergindo apenas em forma modil1cada, como automatis
mos especll1cos de aulocontrole. Mostravam-se, por exemplo, na particular
senslbilidade da aristocracla de corte a tudo 0 que, mesmo remotamente,
amea~asse os privileglos hercdltlirlos em que se baseava sua exlstencia. Maol
festavam-se nos gestos carregados de asco dlante de tudo 0 que "chelrasse a
burguesla". E eram em parte responslivels pelo fato de que a arlstocracla de·
corte era tiio mais senslvel aos geslos das classes mals baixas do que a nobreza
marcial da Idade Media que, rigorosa e enfaticamente, exclula de sua esfera de
vida tudo 0 que fosse "vulgar". Flnalmente, esse medo social que ardla
permanentemente em fogo lento constitulu uma das mals poderosas fo~as

motrizes do controle social que todos os membros da classe superior exerclam
sobre sl mesmos e sobre outros membros do clrculo em que vlvlam. Expressava-se
na lutensa vlgiliincia com que observavam e poliam tudo 0 que os dlstingula das
pessoas de categoria mals baixa; nio apenas nos sinals eXlemos de status, mas
tambc!m na fala, nos gestos, nas distra~Oes e manelras. A pressio constante
exercida a partir de baixo e 0 medo que Induzla em clma foram, em uma palavra,
algumas das mals fortes for~as propulsoras - embora nio as lIolcas - do re
fmamento especlficamente civilizado que distingulu os membros dessa c1asse supe
rior das outras e, I1nalmenle, para eles se tomou como que uma segunda natureza.

Isto porque a principal fun~io da arislocracla de corte - a fun~io que
desempenbava para 0 poderoso suserano - era exatamente distinguir-se, con
servar-se como unia forma~io social II parte, um contrapeso II burguesla. Tinba
Intelra liberdade para gastar 0 tempo refmando a conduta social distintiva, das



boas maneiras e do born gosto. Js. os estratos burgueses em 8ft30 dispunham de
menos tempo para aprimoesr conduta e g08to, porquanto cram classes profissio
nais. Nao obstante, .tiveram tambem inicialmente por ideal viver como a aristo
cracia, exclusivamente de pensoes, e ganhsr acesso ao cirenlo da corte, que
continuava a ser 0 modelo para grande parte da burguesia ambiciosa. Sens
membros se transformaram em "gentis-homens burgueses··. Macaqueavam a
nobreza e suas maneiras. Mas era exatamente isso 0 que tomava in1.iteis os modismos
de conduta continuamente aprimorados nos circulos da corte como meios de
distinguir-se 0 indivlduo dos demais, - e por isso os grupos nobres eram foryados
a .reflnae ainda mais a conduta. Repetidamente, costumes antes considerados
urefinarlos" tomavam-se "vulgares". As maneiras cram polidas incessantemente
e,o patamar do embaraero avanerava sem cessar, atc que finalmente, com a queda
da sociedade de cortesa absolutista com a Revoluerao Francesa, esse movimento
em espiral chegou ao fim ou, pelo menos, perdeu for~a. A for~a motriz que na
fase corte impelia a transfonnaerao civilizadora da nobreza - e com ela a fronteira
da vergonha e da repugnancia, como mostraram os exemplos no primeiro volume
- era acionada pela maior competi~ao pelos favores do indivlduo mais poderoso
dentro do pr6prio estrato da corte e pe1a constante pressao que vinha de baixo.
Nessa fase, a circula9QO de modelos ocorreu, como resultado da maior interde
pendencia e, pormnto, de contactos mais estreitos e mais constante tensip entre
as diferentes classes, com uma rapidez multo maior do que na Idade Media. As
"boas sociedades" que vieram ap6s a fase de corte entrela~aram-se, todas elas,
direta ou indiretamente, com a rede de ocupa\'3es profissionais e, mesmo que
uma orientaerao Ucortesa U nunea estivesse inteiramente ausente, eSIa, nem de
longe, exerceu mais a mesma influencia. A partir desse momento, as profissoes
e 0 dinheiro passaram a ser as prineipais fontes de prestigio, e a arte, 0 refinamento
da conduta social, deixou de ter para a reputa~ao e 0 sucesso do indivlduo ·a
importiincia decisiva que possulra na sociedade de corte.

Em todos os estratos sociais, a area de conduta que tinha importiincia vital
para sens membros era a mais cuidadosa e intensamente trabalhada. A exatidao
com que, na sociedade de corte, cada movimento das maos amesa, eada detalhe
de etiqueta e mesmo modismos de fala eram refinados, correspondia aimportancia
que todas essas fun~oes possu{am para os membros da corte tanto como meios
para distingui-los dos inferiores quanto como instrumentos de competil'iio pelo
favor real. 0 fino arranjo da casa ou parque, a omamenta~ao ostentosa ou intimista
- dependen.do da moda - dos quartos de dormir, a maneira espirituosa de levar
uma conversa' ou mesmo um caso amoroso, todos eles eram, na fase de corte,
mais que prazeres privados do indivlduo, genulnas exigencias vitais da posi~ao

social. Eram precondieroes para 0 respeito dos demais, para () sUCesso social que,
nessa esfers, desempenhava 0 mesmo papel que, oa sociedade burguesa, 0 sucesso
profissional.

No secnlo XIX, com a gradual asceodencia dos estratos economicos, comer
ciais e indnstriais burgueses, e a pressao cada vez maior que eles exerciam devido
ao acesso its mais altas posi~oes de poder no Estado, todas essas aptidoes deixaram
de ocupar lugar fundamental na existencia social das pessoas: nao eram mals de
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imporllincia decisiva para 0 sucesso ou 0 fracasso nas lutas por status e poder.
Outras aptidoes Ihes tomaram 0 lugar como aquelas das quais dependiam 0
sucesso ou 0 fTacasso os vida - aptidoes como a proficieocia ocupaciooal,
perlcia na luta competitiva por Opottunidades econ6micas, na aquisi9ao ou
controle da riqueza sob a forma· de capital, ou as qualidades altamente especia
Iizadas necessarias para 0 progresso politico nas lutas partidarias ferozes, embora
reguladas, que caracterizam uma era de crescente democratiza9ao funcional.
Mnito embora a eslrutura de personalidade dos cortesaos fosse, em grande parte,
determinada pela necessidade de competir pelas oportunidades de obter status e
poder dentro dos tinicosmecanismos de govemo do periodo, a estmtura da
personalidade social dos estratos ascendentes da burguesia era motivada pela
competi9ao por maior parcela da crescente riqueza, sob a forma de capital, ou
por cargos e posi90es que dessem a seus ocupantes maiores oportunidades
polfticas ou administrativas de obter poder. Estas lutas competitivas, e outras
correlatas tomaram-se os principais fatores de Iimita90es que deixaram sua marca
sobre a personalidade do indivlduo. Mesmo que certos estratos da nova burguesia
econ6mica e polltica repetidamente criassem "boas sociedades" pr6prias e em
virtude disso desenvolvessem, ou absorvessem, algumas das aptidoes mais
altamente cultivadas nas sociedades aristocraticas, 0 padrao de Iimita90es sociais
que' pautava os membros dessa burguesia era, num aspecto decisivo, diferente
dos que vigoravam para os cortesios e os cavalheiros. A existeocia social destes
tiltimos nao se fundamentava apenas de facto numa renda nao-produzida pelo
trabalho: viver desta e, portanto, sem qualquer ocupa9ao tinha, nesses clrculos,
urn alto valor. Com a ascensao da burguesia econ6mica e polltica, mudou esse
ethos aristocratico. Esperava-se que seus membros, pelo menos os do sexo
masculino, trabalhassem para ganhar a vida, mesmo que formassem "boas
sociedades" pr6prias. Formas de sociabilidade, a omamenta9ao da casa, a etiqueta
nas visitas e 0 ritual a mesa foram, nesse momento, relegados a esfera da vida
privada. Estes fatores preservaram sua fun9ao vital de forma mais atuante na
sociedade nacional em que, a despeito da ascensao burguesa, as forma90es sociais
aristocraticas permaneceram por mais tempo e, mais vigorosamente vivas: ns
Inglaterra. Mas mesmo com 0 amalgama peculiar que se desenvolveu na Inglaterra
com a interpenetra9ao ao tonga dos seculos entre os modelos aristocratico e
burgues de conduta, lra90S de classe media gradualmente passaram para '0
primeiro plano. De modo geral, em todas as sociedades do Ocidente, com 0
declfnio da aristocracia mais pura, quando quer e como quer que isso tenha
acontecido, os modos de conduta e formas de afetividade que se desenvolveram
foram os necessarios ao desempenho de fun90es produtoras de renda e aexecu9ao
de um trabalho precisamente regulado. Esse 0 motivo por que a sociedade
burguesa profissional assumiu, em tudo 0 que dizia respeito a conduta social, 0
ritual da sociedade de corte, mas sem desenvolve-Io com a mesma intensidade.
E foi tamMm 0 motivo por que 0 modelo de controle das em090es avan9Qu nessa
esfera apenas lentamente com a ascensao da burguesia profissional. Na sociedade
de corte, e em parte na inglesa, tambem, nao existia divisao da vida humana em
esferas profissional e privada. Ao se generalizar esss cisio, iniciou-se urns nova



fase. no processo clvlllzador. 0 modelo de controle de em"9Oes necessarlo ao
trabalho profisslonal diferla em muhos aspeclos do que era Impasto pela fun9io
de cortesio e pelo jogo da vida na corte. 0 esfof90 requerido para a manulen9iio
da existencla social burguesa, II estabilldade das fun90es do superego, a Inlensi
dade do controle das em"9Oes e de sua transforma9iio, exigidos pelas fun90es
profisslonals e comerclals, foram, em suma, muilo maiores, a despello de um
certo relaxamento na esfera das manelras sociais, do que a correspondenle
estrutura da personaJldade social requerida pela vida do aristocrata de corte. Mais
6bvia ainda foi a diferen98 na regula9iio das rela9Cies sexuais. Nio obstante, a
modela9iio aristocratica de corle sobre a personaJldade passou, desta ou daquela
forma, para a burguesia profissionld, e foi alnda mals difundida por esta.
Descobrlmos essa impregna9iio de estratos mais amplos por formas de compor
tamento e controle de paix6es, que tinham origem na socIedade cortesi, princl
palmente em regi6es em que as cortes eram numerosas e rlcas e, corresponden
temente, forte sua influencia como formadoras de estill> de vida. Paris e Viena
constilUlram exemplos disso. Foram sedes das duas grandes cortes absolutistas
rivals do seculo XVIII. Um eco de tudo isso pode ser ouvido ainda hoje nio 56
na reputa9io de que gozam como centros de "hom gosto" ou de indtistrias de
luxo, cujos prodUIoS se destinam especlalmenle ao uso de "mulheres finas", mas
mesmo no cultivo de relaclonamenros sexuais, no carater erotico da popula9io,
mesmo que a realidade neste particular talvez nio sejaa mesma que a reputa9iio
lio freqUenlemente explorada pela indtistria clnematografica.

Sob oma forma ou outra, contudo, os modelos de conduta da bonne compagnie
cortesi arlstocratica penetraram na sociedade industriallzadaem geral, mesmo
noscasos em que as cortes eram menos ricas, poderosas ou Infiuenles. 0 fato
de a conduta dos grupos ocldentals dominantes, 0 grau etlpo de seu controle de
paix6es demonstrarem allo grau de uniformidade, a despeito de todas as varia90es
nacionals, fol, em termos gerais, resultado da exlstencia de cadeias de depen
dencla multo .entrela9adas e longas, que Jlgavam as varias sociedades naclonals
do Ocidente. Nesse contexlo geral, porem, a fase de monop6l1os de poder
semlprlvados e de uma sociedade aristocratica de corle, com sua alta interdepen
dencla em !oda a Europa, desempenhou om papel especial na modela9io da
conduta civilizada no OcIdenle. Essa socledade de corte exerceu pela prlmeira
vez, e em forma particularmente pura, oma fun9io que depois se transmitiu em
graus variavels e com numerosas modifica90es a estratos cada vez mals amplos
da socledade ocidental, a fun9iio de ums "boa sociedade", oma classe superior
sob pressiio de mulros lados, dos monop6J1os de tributa9iio e for9a f(slca, por
om lado, e pelas classes inferior e media em ascensio, por outro. A socledade
de corte foi realmente a prlmeira representanle de oma forma espec(fica de c1asse
superior que emergiu com mais c1areza quanto mals estreltamente, com 0 aomento
da dlvlsiio de fun90es, as diferentes classes socials se tomaram mutuamente
dependentes e malor se tomou 0 ntlmero de pessoas e de areas geograficas
colocadas em tal interdependencla. Precisamenle essa forma de c1asse superior
predominou, desse'momenlo em dlante, nas regl6es do Ocidenle. E os modelos
de autocontrole, desenvolvidos iniclalmente na sociedade aristocratica de corle
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para a esfera da sociabilidade, foram transmitidos de uma classe a outra, ajustados
e modificados, tal como a pr6pria fun~ao de classe superior. A heran~a .da
sociedade aristocratica teve maior au menor importincia, conforme seu carater
como "boa sociedade" tenha desempenhado um papel maior ou menor para a
classe ou na~ao. Como dissemos, isso aconteceu em grau variavel no tocante a
classes cada vez maiores e, finalmente, na~oes inteiras do Ocidente, sobretudo
aquelas na~oes que, tendo criado fortes instituif;oes centrais, logo se tomaram
potencias coloniais. Nelas houve um aumento - sob pressao da integra~ao social
corporificada na intensidade da concorrencia dentro da pr6pria classe alta e na
necessidade de preservar seu alto padrao de vida e prestlgio perante os estratos
mais baixos - de um tipo de controle social especlfico, de sensibilidade ao
comportamento de outros membros da pr6pria classe, de autocontrole individual
e de for~a do "superego" individual. Dessa maneira, modos de conduta da classe
superior aristocratica de corte fundiram-se com os dos varios estratos burgueses,
amedida que estes subiam para a posi~ao da primeira. A civilirt! foi incorporada
e perpetuada - com certas modifica~oes, dependendo da. silUa~ao de seu novo
hospedeiro - no que, nesse momenta, era chamado de "civiliza~io", ou mais
precisamente, de "conduta civilizada". Assim, a partir do seculo XIX, essas
Cannas civilizadas de conduta se disseminararn pelas classes ffiais baixas, em
ascensao, da sociedade do Ocidente e pelas diferentes classes nas colonias,
amalgamando-se com padroes nativos de conduta. Toda vez que isso acontecia,
a conduta da classe superior e dos grupos em ascensao se interpenetrava. 0
padrao de conduta da classe em ascensao, seus tipos de comando e proibi~oes,

refletiam em sua estrulUra a hist6ria da eleva~ao dessa classe. Assim aconteceu
que 0 "padrao tlpico de controle de paixoes e conduta" dos diferentes na~oes-

. estado industriaUzadas, seu "carater nacional", ainda representam a natureza das
anteriores rela~oes de poder entre nobreza e burguesia e 0 curso de lutas entre
elas, que duraram seculos, das quais um tipo especlfico de grupos de classe
media finalmente emergiu, durante algum tempo, como o sistema dominante.
Dando om tinico de muitos exemplos, 0 c6digo nacional de conduta e controle
de paixoes vigente nos Estados Unidos apresenta maior grau de caractedsticas
de classe media do que - a despelto de numerosas similaridades - 0 corres
pondente c6digo ingles. Na elabora~ao do c6digo ingle~, aspectos de origem
aristocratica fundiram-se com os provenientes da classe media - e isto e
c!,mpreenslvel, uma vez que, no desenvolvimento da sociedade inglesa, podemos
observar um processo continuo de assimila~iio, no correr do qual modelos da
classe superior (especialmente 0 c6digo de boas maneiras) foram adotados em
forma modificada por elementos da classe media, enquanto aspectos desta (como,
por exemplo, elementos do c6digo de moral) eram aceitos por elementos da classe
alta. Por isso mesmo, quando, no seculo XIX, aboUu-se a maioria dos privilegios
aristocraticos e a Inglaterra, com 0 aparecimento da classe operaria industrial,
tomou-se uma na~ao-estado, 0 c6digo nacional de conduta do pals e 0 controle
das paixiies mostraram, com grande clareza, 0 carater gradual do solu~o dos
conflitos entre as classes alta e media sob a forma, em curtas palavras, de uma
fusao pecuUar entre um c6digo de boas maneiras e outro de moral. ProcessoS



analogos foram mostrados no Capitulo Um, do Volume I deste estudo, com
exemplos das dlferen9as entre os caracteres naclonals alemao e frances. Nao
seria diflcll cHar outros a respeHo do carater naclona! de outras na90es europeias.

Em ambos os casos, as ondas de expansao dos padroes de conduta clvilizada
para uma nova c1asse .fizeram-se acompanhar do aumento do poder social da
mesma e da e1eva9ao do seu padrao de vida ao da que estava aclma, ou pelo menos
nessa dJre9iio. Classes que vivem permanentemente em perigo de morrer de fome
ou de serem exterminadas por inimigos dificilmente podem desenvo!ver-se ou
manter essa autodiscipllna estllvel, caracterlstica dos tipos mais clvilizados de
conduta. Para isso e necessario instilar e manter uma agencia de superego mais
estllvel, urn padrao de vida relativamente alto e urn grau bern elevado de seguran9a.

Por mais complexa que possa parecer, a primeira vista, a influencia dos
processos entrela9ados, dentro dos quais a clviliza9ao da condUla e da experiencia
ocorreu nas sociedades europeias, as conexoes basicas Sao muito c1aras. Todas
as distintas tendencias mencionadas ate agora, como, por exemplo, a Icnta
e1eva9ao dos padroes de vida de grandes segmentos da popula9ao, a maior
dependencia funcional da c1asse superior, ou a crescente estabilidade instaurada
pelos monopOlios centrais, todas elas foram parte e conseqllencla de uma divisao
de fun90es que progrediu ora mais ora menos rapidamente. Com a divisao de
fun90es, aumentou a produtividade do trabalho. A maior prodUlividade era
precondi9ao para a eleva9ao dos padroes de vida de classes que cresciam em
Dumelo; com a divisao de fun~oes, acentuou-se a dependencia das classes
superiores; e s6 num estagio muito adiantado dessa divisao de fun90es e que,
finalmenle, tomou-se posslvel a forma9ao de monop6lios mais .estllveis de for9a
flsica e tributa9iio, dotados de administra90es altamente especializadas, isto e, a
forma9ao de Estados no sentido ocidenta! da palavra, atraves dos quais a vida
do individuo ganhou, aos pOllens, major "seguran~an. 0 aumento da divisao de
fUD90es, porem, colocau tambem maior Dumero de pessoas, e areas habitadas
sempre maiores, em dependencia reciproca, exigiu e instilou maior conteo9ao no
individua, controle mais rigoroso de suas paixoes e condula, e detenninou uma
regula9ao mais estrita das em090es e - a partir de determinado estligio - urn
autocontrole ainda maior. Esse e 0 pre90, se podemos chama-Io assim, que temos
que pagar por nossa maior seguran9a e vantagens correlatas.

Alem disso - e isto foi de importiincla decisiva para 0 padrao de clviliza9ao
de nossos dias - 0 comedimento e 0 autocontrole caractedsticos de todas as
fases de civiliza9ao resultaram ate agora nao apenas da necessidade de cada
individuo cooperar incessantemente com muitos outros, mas tambem, em nio
menor grau, da divisao da sociedade em classes superiores e inferiores. 0 tipo
de comedimento e modela9ao de paixOes gerado em membros das classes
superiores recebeu sua marca especial principalmente das tensoes que perpassa
vam a sociedade. A forma9ao do ego e superego dessas pessoas refletiu
simultaneamente a competi9ao dentro de sua pr6pria classe e as pressoes
constanles que vinham de baixo, produzidas, em forma sempre mutlivel, pela
divisao de fun90es, que avan9ava. A for9a das restri90es sociais e as muitas
contradi90es nelas existentes, as quais estava sujeito 0 comportamento de cada
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membro individual da classe alta do Sistema, e que eram representados por seu
pr6prio "superego", nao foi determinada exclusivamente pelo fato de se tratar
de um controle exercido por competidores, alguns deles all! mesmo em livre
competi~io, mas, acima de· tudo, pelo fato de que os membros concorrentes dos
grupos tradicionais tinham que fazer causa comum em seus esfor~os para
preservar 0 prestfgio que os distinguia e seu status elevado contra aqueles que
pressionavam a partir de baixo - e queeram ainda, mais oU menos, outsiders.
Com grande freqUencia, nessas condi~Des, a preserva~ao do status elevado e das
caracterfsticas de personalidades que os distinguiam dos demais exigia uma forma
de esplrito de previsao, autoco.ntrole e prudenela in~ados de ansiedades.

Se acompanhamos os delineamentos desses processos ao longo dos seculos,
percebemos urna clara tendenela para igualar padrDes de vida e conduta e nivelar
contrastes. Em todas as ondas de expansao que ocorreram quando 0 modo de
conduta de um pequeno clrculo se difundiu por classes mais numerosas em
ascensao, duas fases podiam ser claramente distinguidas: uma fase de coloniza~ao,

ou assimila~ao, na qual a classe mais baixa e numerosa era ainda claramente
inferior e estava pautada pelo exemplo do grupo superior tradicional que,
intenelonalmente ou nao, saturou-a com seu pr6prio padrao de conduta, e uma
segunda fase, de repulsao, diferenela~ao ou emancipa~ao, na qual os grupos em
ascensao aumentam perceptiveimente seu poder social e autoconfian~a, enquanto
o grupo superior e for~do a uma maior modera~ao e isolamento, e tomam-se
maiores os contrastes e tenSDeS na soeledade.

Neste caso, como sempre, ambas as tendencias, iguala~io e diferencia~ao,

atra~ao e repulsao, eslio presentes nas duas fases, e essas rela~iies, tambCm, sao
fundamentaimente ambivalentes. Na primeira fase, porem, que em geral e aquela
em que indivlduos ascendem da classe mais baixa para a superior, a tendenela
desta ultima a colonizar a primeira e da primeira a copiar a segunda e mais
pronunciada. Na segunda fase, em que 0 poder soelal do grupo inferior eslli
aumentando, enquanto declina 0 do grupo superior, a autoconselencia de ambos
aumenta com a rivalldade, com a tendenela de enfatizar diferen~as e - no que
interessa A classe su·perior - consolida-Ias. Os contrastes entre as classes
aumentam e fica mais alto 0 muro a separa-las.

Em fases do primeiro tipo, fases de assimila~ao, numerosos membros da classe
inferior em ascensao, ainda que com grande reluliincia, tomam-se dependentes
da classe superior nao s6 em sua existenela social mas tambCm em conduta,
ideias e ideais. FreqUentemente, embora nem sempre, sao ainda bisonhos em
muitas areas nas quais os membros da classe superior apresentam-se muito
desenvolvidos, e ficam lio impressionados, em sua inferioridade social, com 0

controle de paixiies e 0 c6digo de conduta da classe alta que tentam controlar
suas emo~oes de acordo com 0 mesmo padrio. Neste caso, encontramos urns das
caracterlsticas mais nolliveis do processo elvilizador: os membros da classe em
ascensio desenvolvem em si mesmos urn usuperegoU modelado na clssse
superior, colonizadora. Mas, examinando-se mais atentamente 0 assunto, nota-se
que esse superego e, em muitos aspectos, diferente do modelo. E menos
equilibrado e, em conseqUenela, multo mais rigoroso. FreqUentemente, revela 0

esfor~o imenso que a ascensao social do indivlduo exige e mostra igualmente a
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constanle amea~a vinda tanto de baixo quanto de cima, 0 fogo cruzado que
procede de todas as dire~oes, a que 0 indivlduo fica exposto em sua progressiio
social. A assimila~iio total a um grupo mais alto s6 em casos muHo excepcionais
se dll numa tlnica gera~iio. Na maioria das pessoas originllrias dos grupos
inferiores que aspiram a ascender, 0 esfor~o inevitavelmente redunda em defor
ma~oes especlficas de consciencia e atitude. Elas siio conbecidas no Oriente e
nas colonias como "Levantinismon e, nos circulos pequeno~burgueses da socje~

dade ocidental, podem ser encontrados com freqUencia sob a forma de "meia
educa~iio", a pretensiio do indiv/duo de ser 0 que niio e, a inseguran~ no gosto
e na conduta, a "vulgaridade" niio s6 no mobililirio da casa e nas roupas, mas
tambem na mente, tudo isso expressando uma situa~iio social que dll origem a
urn intenso anseio de imitar modelos de urn grupo social mais alto. A tentativa
fracassa. Continua claramente a constituir uma imita~iio de mode1os importados.
A educa~iio, os padroes de vida e os temores dos grupos em ascensiio e da c1asse
alta siio, nessa fase, ainda tio diferentes que a lentativa dos primeiros de alcan~r

o aplomb da segunda resulta, na maioria dos casos, numa peculiar contrafa~o

e incongruidade de comportamenlo que, ainda assim, ocultam uma aurentica
desola~iio, 0 desejo de escapar da pressiio de cima e do senso de inferioridade.
A constru~iio do superego de acordo com mode1os da c1asse superior gera tambem,
na c1asse em ascensiio, uma forma espeelfica de vergonha e embara~o, mas que
e muito diferente das sensibilidades de grupos inferiores que niio tem probahili
dade de ascensiio individual. a comportamento deles pode ser mais tosco, mas
e tambem mais uniforme e de certa maneira mais inteiri~o. Vivem mais
vigorosamente em seu pr6prio mundo, sem qualquer reivindica~iio ao prest/gio
da c1asse superior e, por conseguinte, com maior Iiberdade para Iiberar paixoes.
Vivem, em suma, mais plenamente, de acorda com suas pr6prias maneiras e
costumes. Sua inferioridade perante a c1asse superior, seus gestos de subordina~iio
e resistencia, sao elaros ~ relativamente publicOS, como tambem suas paixOes,
expressadas atraves de formas c1aras, definidas. Em sua consciencia, eles e as
Qutras classes tern, para 0 que der e vier, claramente definidas suas posiyacs.

Em contraste, os sentimentos e gestos de inferioridade de pessoas que sobem
sociahnente como indiv/duos tomam sua colora~iio especlfica do fato de que elas
se identificam, ate certo ponto, com a c1asse superior. Apresentam a mesma
estrutura que foi descrita antes no caso dos sentimentos de vergonha: pessoas
nessa SitU8y80 aceitam numa parte de sua consciencia as Donnas e maneiras da
classe superior como compuls6rias para si mesmas, sem screm capazes de
adotli-Ias com a mesma facilidade e naturalidade. E e essa peculiar contradi~iio

entre a c1asse alta que existe dentro de si mesmos, representada pelo proprio
superego, e a incapacidade de cumprir-Ibe as exigencias, e essa constante tensiio
interior que Ibe. dll Ii vida afetiva e conduta 0 carllter espeelfico.

Ao mesmo tempo, a tribula~iio em que vivem mostra, de um novo Angulo, a
imporllincia que urn c6digode maneiras rigoroso tem para a c1asse superior. Ele
e um instrumento de prestlgio, mas tambem - em certa fase - urn instrumento
de poder. Niio e das menores caracterlsticas da estrutura da sociedade ocidental
que 0 lema de seu movimento colonizador seja "civiliza~iio". Para os membros
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de uma sociedade em que e grande a divisiio de fun90es niio basta simplesmenle
govemar indivlduos e palses subjugados pela for9a das armas, como se formassem
urna casta guerreira, embora os velhos e simples objetivos da maioria dos anligos
movimentos expansionistas - a expulsio de outros povos de suas terras, a
aquisi9iio de novos solos para cullivo e assentamenlo - indubitavelmente lenham
desempenhado um papel nada pequeno na expansiio do Ocidente. Mas a neces
sldade niio e 56 de terras, mas tambem de pessoas. Elas tem que ser inlegradas,
seja como trabalhadores seja como consumidores, na teia do pals hegemonico,
de classe superior, com sua diferencia9iio altamente desenvolvida de fun90es.
Isto. por seu tumo, exige certa eleva9iio dos padroes de vida e 0 cultivo do
autocontrole e das fun90es do superego nos povos suhmelidos. de acordo com
os modelos ocidentais: exige, em suma, "civilizar" os colonizados. Da mesma
forma que niio foi posslvel no pr6prio Ocidente, a partir de certo eslligio de
interdependencia, govemar as pessoas exclusivamente pela for9a e amea9as
flslcas. asslm tomou-se necessario, para manter um imperio que. ultrapassou 0

eslliglo da mera planta9iio, govemar as pessoas, em parte, atraves de sl mesmas,
atraves da modela9iio de seu superego. Nas rela90es nativos-estrangelros' desse
lipo podemos observar caracteristicas semelhantes, embora, claro, niio-ldentlcas,
aquelas que se encontram entre classes socials num estaglo comparavel de
desenvolvirnento. Podemos notar, por exemplo, caracterlslicas de uma forma
prlmitiva de ascensiio, niio ainda do grupo nativo como um todo, mas de alguns
de seus membros. Bles absorvem 0 c6dlgo dos grupos superiores e passam, assim,
por um processo de asslmila9iio. Seu controle de palxoes, sua conduta, obedecem
as regras dos grupos sllperiores. Parcialmente, identificam-se com eles e mesmo
que a Identifica9iio possa revelar fortes amblvalencias, alnda assim sua pr6pria
consciencia, a instincia do superego, segue mais ou menos 0 modelo dos grupos
superiores. Pessoas nessa situa-rio tentam reconciliar e Cundir esse padrio, 0

padriio das sociedades civilizadas do Ocidente, com os Mbltos e tradl90es de
sua pr6prla sociedade, com maior ou menor grau de sucesso:'

* Literalmente, "established" (como em poder estabe/ecido, ou vigente) e "outsiders"
(estrangeiros, no sentido dos que sao de fora de urn grupo dominante). (RJR)
'It'" Bnquanto revisava csta tradu~iio com meu amigo loban Ooudsblom, tive, repetidamente, que
resistir. tenta~iiode mudar 0 lexto original, de 8cordo com 0 atual estado de meus conhecimentos.
A tenta~80 tomou-se especialmente forte quando chegamos aos problemas de unidades sociais
em ascensiio, discutidos nestas paginas, e ainfluencia que a ascensao social, oualtemativamente,
a hegemonia social, exerce sobre 0 c6digo social das mesmas, especi81mente sobre as restri~oes

inerentes a este. Os problemas discutidos acirna fonnam atualmente parte de urna teoria de
nativos·estrangeiros. Nem tOOas as fonnas de opressao social de urn grupo por outro assumem
a fonna de rela~oesde classe. No prescntt; tenta-se freqiientemente utilizar 0 sparato conceitual
desenvolvido a propOsito das rela~Oes de classes para cobrir todas as formas de opressao de
grupo au, altemativamente, de emancipa~iio de grupos. Nao obstante, 0 modelo de c1asse e
limitado demais. Precisamos de urn conceito geral mais amplo para levar em conta as variedades
de opressiio e ascensiio de grupos. Julguei util utilizar 0 tenno "rela~iio nativos-estrangeiros"
como urn conceito mais abrangente. Com sua ajuda, podenios analisar mais claramente os
aspectos comuns da domina~ao e sujei~io de grupos, bem como as caracteristicas pr6prias de
cada tipo panicular. (Nota do autor d tradufdo inglesa.)



A f1lll de observar esses processos, pon!m, niio precisamos ir muito longe.
Uma fase bem parecida se encontra na ascensiio da pr6pria burguesia ocidental:
a fase cortesi. Neste caso, tambem, inicialmente a roais alta aspira~iio de muitas
membros dos grupos principais da burguesia era comportar-se e viver como
nobres. No intimo, reconheciam a superioridade da conduta aristocratica de corte.
Procuravam moldar e controlar sua vida de acordo com esse modelo. 0 dialogo
sobre a fala correta do burgues num cfrculo cortesiio, a que nos referimos, constitui
bom exemplo disso. Na hist6ria da lingua alemii, essa fase cortesii da burguesia
e claramente assinalada pela coobecida tendencia dos oradores e escritores a
inserir urns palavra fraDcesa 8 cada tres au quatro slemis, se e que nio preferiam
usar diretamente 0 frances, a lingua das cortes da Europa. Nobres, e mesmo
burgueses que eram membros dos cfrculos cortesiios, freqUentemente faziam tro~a

de outros burgueses que tentavam, sem sucesso, agir de forma "refinada" ou
cortess.

A medida que crescia 0 poder da burguesia, desaparecia tambl!m a zombaria.
Cedo ou tarde, todas as caracteristicas da segunda fase da eleva~iio social
passaram a primeiro plano. Gropos burgueses enfatizavam cada vez mais sua
auto-imagem especificamente burguesa: opuobam, com autoconfian~ crescente,
seus c6digos de maneiras aos da aristocracia de corte. Dependendo da situa~iio

especffica de cada um, contrastavam 0 trabalho com a indoHincia aristocratica,
a "natureza" com a etiqueta, 0 cultivo da cultura e da moral com 0 das boas
maneiras e da boa conversa, para nada dizer da exigencia burguesa especial de
controle dos principais monop6lios centrais, de uma nova estrutura para admi
nistra~iio da tributa9iio e do exercito. Acima de tudo, contrapunham sua "virtude"
a "frivolidade da corte". A regula9iio das rela90es sexuais, as restri~oes que
envolviam a esfera sexual da vida da libido, eram muito mais rigorosas nas
classes media e ascendentes burguesas, de conformidade com sua posi9iio
profissional, do que os classe superior da aristocracia de corte e, mais tarde,
mais fortes naquelas do que nos gropos de alta burguesia que tivessem assumido
a condi~iio de classe alta. Mas por mais violenta que essa oposi9iio possa ter
sido durante a fase da luta social, por maior que fosse a emancipa9iio das burguesia
dos modelos e da predominiincia da nobreza, 0 c6digo de conduta que os principais
gropos burgueses formularam quando, finalrnente, assumiram as fuo90es de classe
superior foi, devido afase precedente de assimila9iio, 0 produto de urn amalgama
de c6digos da velha e da nova classes superiores.

A lioba principal seguida por esse movimento de civiliza9iio - as ascensoes
sucessivas de gropos cada vez maiores - foi a mesma em todos os paises do
Ocidente e come9a a se-10 em partes cada vez maiores em outros quadrantes. E
semelhante, tambl!m, foi a regularidade estrutural subjacente amesma, a crescente
divisao de fun~oes sob pressio da competi~ao, a tendencia a urna maior
dependencia recfproca de todos, que, a longo prazo, niio permitiu a gropo algum
obter maior poder social do que outros e acabou com os privilegios hereditarios.
Os processos de livre competi9iio seguiram tambl!m urn curso semelhante:
inclinaram-se para a forma9iio de monop6lios controlados por poucos e, final
mente, culminaram D8 passagem do contrale para as maos de classes mais
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numerosas. Nesse est8gio da luta da burguesia contra os privilegios dos nobres,
isso emergiu com grande clareza na "nacionaliza9iio" dos monop6lios da
tributa9iio e da for9a, previamente administrados no interesse de clrculos muito
pequenos. Tudo isso seguiu ° mesmo curso, cedo ou tarde, tomando urn caminho
ou outro, em todos os palses interdependentes do Ocidente. Nesse contexto
comum de- similaridades basicas, porem, cada pals desenvolveu caracterlsticas
estruturals pr6prias. Correspondendo a estruturas sociais diferentes, surgiram
padroes especlficos de regula9iio de em090es, de estrutura9iio da economia das
paixoes e de superego que finalmente emergiram nas varias na90es.

Na Inglaterra, por exemplo, onde a fase absolutista de corte foi relativamente
curta, e ocorreralIl mais cedo as contactos e alian~as entre circulos urbanos
burgueses e a nobreza fundiaria, 0 amalgama dos padroes de comportamento das
classes alta e media se deu gradualmente, durante um per/odo longo. A Alemanba,
por outro lado - que, devido a falta de centraliza9iio e aGuerra dos Cem Anos
que dela resultou, continuou relativamente pobre, com urn baixo padrao de vida,
por muito mais tempo do que seus vizinbos - passou por uma fase extraordi
nariamente longa de absolutismo, com grande mlmero de cortes pequenas que
mal se poderiam dizer luxuosas e, tambem por falta de centraliza~ao, s6 chegou
afase de expansao externa, colonial, relativamente tarde e de maneira incompleta.
Por todas essas razoes, as tensoes internas, 0 isolamento da aristocracia em
rela~ao aburguesia, foram nela muito mais fortes e duradouros e dificil 0 acesso
<los grupos burgueses aos monop6lios centrais. Na Idade Media, seus grupos
urbanos burgueses foram, durante algum tempo, politica e economicamente mais
poderosos, independentes e autoconfiantes do que em qualquer outro pals da
Europa. 0 choque de seu declinio politico e ecouomico foi, por isso mesmo,
mals pesado. Ainda que tradi90es especificamente burguesas se tivessem desen
volvido mais cedo, em forma especialmeote pura em muitas regioes gennanicas,
dado que as format;oes sociais urbaoas antes haviam sido tao ricas e indepen
dentes, nesse momenta elas perslstiam como tradit;oes especificamente burguesas
porque seus representantes eram pobres e socialmente impotentes. E, em conse
qiiencia, s6 bern tarde os circulos burgueses e nobres se interpenetraram e foram
fundidos seus modos de conduta. Durante longo perlodo, os c6digos de ambas
as classes persistiram sem liga90es entre si, justapostos. E porque, durante todo
esse per/odo, as posi90es-chave foram monop6lio da nobreza, a habitua9iio a uma
autoridade estatal externa forte impregnou profundamente a burguesia. Enquanto
na Inglaterra, devido asua situat;ao de i1ha 1.52, durante lange perlodo nem exercito
nem for9a policial centralizada desempenbaram qualquer grande papel na mode
la9iio da popula9iio, embora a Marinba de Guerra 0 fizesse ate certo ponto, na
PrUssiaJAlemanha, com suas longas e vulneraveis fronteiras terrestres, 0 exercito,
comandado pela nobreza, por classes privilegiadas, foi, como tambem a for9a
policial poderosa, da mais alta importancia para a estrutura da personalidade
social do povo. Essa estrutura de monop6lio de for~a fisica, contudo, nao compeliu
pessoas isoladas a adotarem 0 mesmo tipo de autocontrole que na Inglaterra.
Niio for90u os indivlduos a se integrarem em rela90es de "trabalho de equipe",
baseadas em alto grau de autocontrole individual e sincronizat;ao com outras



pessoas. Em vez disso, habituou as homens, desde 8 infincia, num gran mnito
mais alto, a uma ordem rigorosa de superioridade e inferioridade, a uma ordem
de obediencia e comando em varios nlveis. Compreensivelmente, esse tipo de
controle estatal e 0 emprego nele do monop6lio de forya flsica foram menos
capazes de transformar os controles exercidos atraves de terceiras pessoas (ou
controles eXlernos) em aUlocontrole. Faltou tarnbem na Alemanba, por muito
tempo, uma funyiio especlfica que em alguns outros palses, sobretudo na
Inglalerra, realyou nas classes nobre e burguesa um esplrito de previsiio comum
e urn padriio analogo de autocontrole bastante desenvolvido: a funyiio central,
como classe superior de urn imperio colonial, numa rede mnito exterisa de
interdependencias. Na Alemanba, esse controle das paixoes no indivlduo se
conservou muito dependente de um forte poder estatal e externo. a equillbrlo
emocional, 0 autocontrole do indivlduo, eram postos eln risco se faltava esse
poder externo. Gerayiio ap6s gerayiio, reproduziu-se nas massas burguesas um
superego que estava disposto a renunciar, em favor de urn cfrculo social separado
e mais elevado, ao tipo especlfico de capacidade de previsiio exigido pelo governo
e organizsyiio da sociedade em geral. Mostrarnos no inlcio deste estudo que essa
sitU8yiio levou, logo no comeyo da ascensiio da burguesia, a um tipo muito especifico
de auto-imagem, a urna abslenyiio'" de tudo o·que tinba a ver com a admiuistrayiio
dos monop6lios de poder, e a um cultivo da vida interior e uma exa1tayiio das
realiza900s espirituais e culturais a urn lugar especial na tabua de valores.

Mostramos tambem que 0 movimento correspondente tomou rumo diverso na
Franya. Aqui, de forma mais continua do que em qualquer outro pals da Europa,
desde as comeyos da Idade Media, clrculos cortesiios foram se formando,
inicialmente por grupos counois e mais tarde por cortes cada vez maiores, all'
que tinalmente a competiyiio entre os muitos senbores feudais culminou na
formayio de uma corle real Iinica, poderosa e rica, para a qual flulam impostos
de todo 0 territ6rio. Em conseqilencia, muito cedo uma polltica economica
centralmente controlada se adotou. Embora ela servisse primariamente aos
interesses do suserano monopolists e a seu desejo de maximizar a receita fiscal,
ainda assim ela promoveu 0 desenvolvimento do comercio e 0 surgimento de
ricas classes burguesas. Dessa maneira, ja em tempos remotos bouve contactos
entre a burguesia em ascensio e as aristocratas da corte, com sua constante
necessidade de dinheiro. Ao contrario de muitos domlnios absolutistas relativa
mente pequenos e mediocremente dotados, 0 regime rico, centralizado, do
absolutismo frances fomentou a transformayiio geral de restriyoes externas em
auto-restriyOes e a fusiio de padroes de conduta aristocraticos de corte com os
burgueses. E quando, ao tim dessa fase, se completou a ascensiio a partir de
baixo, e com ela a nivelayiio e igualayio dos padroes sociais caracter/sticos de
toda essa fase do processo civilizador, quando a nobreza perden seus direitos
beredillirios e status como c1asse superior separada, e as grupos burgueses Ibe
assurnirarn as funyoes, estes mantiveram, como resultado da longa interpenetrayiio
precedente, os modelos, os padroes de controle de emoyoes e as formas de conduta
da fase cortesi, de uma forma mais constante e invariavel do que qualquer outra
classe burguesa da Europa.
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Conclusiio
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Se analisamos em sua totalidade esses movimentos do passado, 0 que vernos
e uma mudan~a em dire~o bem-defmida. Quanto mais profundamente penetra
mos na riqueza de fatos particulares a lim de descobrir a estrutura e regularidades
do passado, mais solidamente emerge um contexto lirme de processos denlro dos
quais sao reunidos os falos dispersos. Da mesma forma que, no passado, quem
observava a natureza, ap6s seguir numerosas hip6teses que em n~da deraffi,
gradualmente come~ou a distinguir uma visao coerente dela tomando forma diante
de seus olhos, hoje os fragmentos do passado humano reunidos em nossa mente
e em nossos Iivros pelo trabalho de muitas gera~oes, come~am, aos poucos, a se
encaixar num quadro consistente da hist6ria e do universo humano em gera!. A
contribui~ao aqui dada a esse quadro sera brevetilente sumariada de um ponto
de 'vista especilico, 0 de nossos pr6prios dias. Isso porque 0 perfil das passadas
mudan~as no tecido social se toma mais visivel quando yisto contra os eventos
de nossa pr6pria epoca. Neste caso, tambem, como liio freqUentemente acontece,
o presente Humina a compreensao do passado e a imersao neste Humina 0 presente.
Em muitos aspectos, a dinimica do entrela~amento observada em nossos dias,
com seus numerosos altos e baixos, representa a continua~ao, no mesmo ru~o,

de movimentos e contramovimentos de mudan~as antigas na estrutura das
sociedades do Ocidente.

No ponto da desintegra~ao maxima do sistema feudal no Ocidente, conforme
mostramos, I~" entrou em a~io uma cerla dinimica de entrela~amento social que
tendeu a integrar unidades cada vez maiores. Da concorrencia de pequenos
dominios, de territ6rios, estes mestnos formados nas lutas entre unidades de
sobreyivencia ainda menores, umas poucas, e finalmente uma unics, lentamente
despontou como vitoriosa. 0 vencedor plasmou o' centro em tomo do qual novos
e maiores domlnios foram integrados. Formou 0 centro monopolista de uma
organiza~ao estatal, no contexto da qual muitas das regiiies e grupos que
competiam Iivremente gradualmente se aglutinaram numa sociedade mais ou
menos unilicada e equilibrada, de uma ordem mais alta de magnitude.

Atualmente, esses Esiados, por seu lado; formam equillbrios de poder entre
as unidades sobreviventes, que competem livremente entre si. Esses Estados,
tambem, sob a pressao das tensoes da' competi~ao, que mantem toda .. nossa
sociedade no etemo fermento dos conflitos e crises, agora se vern, por sua vez,
for~ados a entrar mais c1aramente em oposi~ao mutua. Mais uma vez, numerosos
dominios rivais esliio tao estreitamente entrela~ados que aquele que permanecer
im6vel, que nio se tomar mais forte, corre 0 risco de se enfraquecer e tornar-se
dependente de outros Estados. Como em todos os sistemas de equiHbrio com
competi~ao crescente e sem um monop6lio central, os poderosos Estados quc
formam os principais eixos de tensao no sistema pressionam-se mutuainente numa
espiral incessante;a lim de ampliar e fortalecer seu poder. A luta pela supremacia
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e, destarte, sabendo-se disso au nao, para a form8~io de monop6lios sobre areas
ainda mais vastas, ja eslll em pleno andamento. E se no presente 0 que esui em
jogo e 8 supremacia sobre continentes, js se notam sinais elaros, concomitantes
com a interdependencia de areas cada vez maiores, de lutas pela supremacia num
sistema que envolve toda a terra habitada.

No presente como no passado, a dimimica da interdependencia, mencionada
taotas vezes nestas indaga~oes, mantem 0 homem em movimento e pressiona Da
dire~iio de mudan~as em suas institui~Oes e, na verdade, na estrutura global de
suas configura~oes. A experiencia de nossos dias refuta tambem a ideia que
dominou 0 pensamento do homem durante mais de um seculo, a ideia de que
um sistema equilibrado de unidades em livre competi~iio - Estados, empresas,
artesiios, 0 que quer que seja - possa ser mantido indefinidamente nessa situa~iio

de equillbrio precario. Hoje como antes, essa situa~iio de competi~iio isenta de
monop6lio eslll sendo empurrada para a forma~iio dos mesmos. A raziio por que
esse equillbrio e lilo instavel, e lilo alta a probabilidade de seu desmoronamento,
foi mostrada na analise da dimimica da competi~iio e monopoliza~iio feita
acima.l5~ .

Hoje, tanto quanta antes, nao sao apenas as metas e pressoes ueconomicas'"
oem tampouco apenas as motivos politicos, que constituem as principais for~as

motrizes das mudan~as. Nem a aquisi~iio de "mais" dinheiro ou "mais" poder
economico e a meta real da rivalidade entre Estados ou da amplia~iio do ambito
do Estado, nem a aquisi~iio de maior poder politico e militar constitui simples
mente uma mascara, um meio para atingir a meta economica. Os monop6lios de
violencia flsica e dos meios economicos de consumo e produ~iio, sejam coorde
nados ou niio, eslilo inseparavelmente inlerligados, sem que um deles jamais seja
a base real e 0 outro meratnente uma "superestruturaU

, Juntos, eles geram tensoes
especificas em pontos particulares no desenvolvimento da estrutura social, tensoes
que pressionam no sentido de sua transforma~iio. Juntos. formam 0 cadeado que
Jiga a corrente que agrilhas homens entre si. Em ambas as esferas de aglutina~iio

humans, a paUlica e a economica, esti.o em funcionamento os mesmos mecanis
mos, em permanente interdependencia. Da mesma maneira que a tendencia do
grande comerciante a ampliar sua empress tern origem, em Ultima analise, em
tensoes que se manifestam em toda a constela~iio Ijumana da qual faz parte, e
acima de tudo no perigo de menor controle e perda de independencia, se uma
firma rival crescer mais do que a sua, os Estados em competi~iio se empurram
cada vez mais para 0 alto na espiral competitiva, sob a pressiio de tensoes
imanentes a toda a estrutura que formam. Numerosas pessoas podem desejar por
fim a esse movimento em espiral, ao rompimento do equillbrio entre competidores
ulivres u e as Iutas e mudanl1as qu;e esse desmoronamento acarreta. No curso da
hist6ria humana ate agora, as Iimita~oes impostas pela aglutina~iio de seres
humanos a longo prazo sempre foram mais fortes do que esses desejos. Alual
mente, as rela~es intemacionais, ainda niio reguladas por um monop6lio
abrangente de for~, eslilo sendo empurradas, mais uma vez, na dire~iio desses
monop6lios e, assim, para a forma~iio de dom/nins de uma nova ordem de
magnitude.
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Precursores dessas unidades begem6nicas, como Estados aliados, imperios e
ligas de nar;oes s::ertamente ja existem. E lOdos eles ~ao relativamente instaveis.
Como antes, nos seeulos de lutas entre dominios territoriais, boje ainda nao se
resolveu, na luta entre os Estados, nem e possivel resolver, por ora, onde ficarao
os centros e as fronteiras das unidades hegem6nicas mais amplas do futuro. Como
autes, e imposslvel predizer quanto tempo sera necessario para que essa luta,
com seus muitos avanr;os e recuos, tenba fmalmente sua concIusio. E como as
membros das unidades menores, cujas lutas lentamente geraram os Estados, nos,
tambem, pouco mais temos que uma ideia vaga da estrutura, organizar;ao e
instituir;oes das unidades maiores para as quais tendem as ar;oes, saibam-no ou
nao os atores.'" So uma coisa e certa: a dire~ao para a qual tende a integra~ao

do mundo modemo. A tensao competitiva entre os Estados, dadas as pressoes
que nossa estrutura social encerra, so pode ser resolvida apos uma longa serie
de provas de for~a, violentas ou nao-violentas, ter estabelecido monopolios de
forr;a e organizar;oes centrais em dominios mais vastos, dentro dos quais fiuitos
menores, os "EstadosU

, passam crescer juntos numa unidade mais equilibrada.
Neste particular, na verdade, as for~as irresistlveis do entrela~amento social
conduziram a transforma~ao da sociedade do Ocidente numa linica e mesma
dire~ao desde a epoca da maxima desintegra~ao feudal ate 0 presente.

o caso e muito parecido no tocante a numerosos outros movimentos do
"presenteu. Todos eles sao vistos sob uma nova }uz, quando considerados como
momentos naquela corrente que ora chamamos de "passado" ora, de "historia".
Ate mesmo dentro das unidades hegem6nicas de hoje vemos certo nlimero de
lutas competitivas isentas de monopolio. Mas, em muitos lugares, essa livre
competi~o esta chegando a fase final. Em toda parte, nessas lutas travadas com
snuas economicas, organizar;oes monopolistas privadas ja estao sendo fonuadas.
E como antes, na forma~ao dos monopolios da tributa~ao e da for~a flsica nas
maos de dinastias isoladas, ja eram discemlveis as for~as irresistlveis que
finahnente levaram a amplia~ao do controle, fosse subordinando 0 executivo do
monopolio a um legislador e1elto ou atraves de qualquer outra forma de
"nacionaliza~ao", em nossos dias ja entrevemos a diniimica configuracional
imanente em a~ao, reduzindo a possibilidade de controle privado dos monopolios
"economicosu recentes e aproximando mais sua estrutura das -antigas, de modo
que e provavel que eles finalmente se inclinem para a integra~ao de ambos.

a mesmo se pode dizer a respelto das demais tensoes que provocam mudan~as

nas diferentes unidades hegem6nicas, as tensoes entre pessoas que controlam
diretamente certos instrurnentos do monopolio como propriedades hereditarias e
aquelas excluldas de tal controle e que participam de competi~ao sem Iiberdade,
dependendo todos das oportunidades distribuldas pelos controladores do mono
p6lio. Aqui, encontramo-nos mais uma vez em meio a urn arranco hist6rico que,
como uma grande onda de uma mare que avanr;a, absorve as ondas menores que
a precederam e as levam mals longe na mesma dire~ao. Na analise do mecanismo
do monop6lio, mostramos em tennos mais geraisl~7 como e por que, oa tensao
entre os que os controlam e os que 0 servem, 0 equillbrio, em certo grau da
pressao total, tende a ser mals ou menos rapidamente perturbado. Mostramos que
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movlmentos rapidos nessadire9iio ocorriam ja num perlodo antigo da soeiedade
ocidentaI. Encontramo-Ios, por exemplo, no processo de feudaliza9iio, mesmo
que este envolvesse apenas uma mudan9a dentro da pr6pria c1asse alta. Essa
mudan9a, alem disso, em favor de muitos a expensas de poucos, provocou, como
resultado do baixo grau de divisiio de fun90es, a desintegra9iio do controle sobre
as oportunidades monopolizadas e a decadeneia dos centros monopolistas.

.Aumentando a divisiio de fun90es, e com ela a interdependeneia mutua de
todas, esse lipo de mudan9a no equilfbrio de poder niio se expressou mais pela
tendencia de dispersar oportunidades monopolizadas entre numerosos indivlduos,
mas pela tendeneia de controlar os centros monopolislas e as oportunidades que
eles dlstribulam de maneira diferente. A primeira grande fase de transi9ao desse
lipo, a luta das classes burguesas pelo controle dos velbos centros monopolistas,
controlados pelos reis e, em parte, pda aristocraeia como propriedade heredilliria
- os primeiros monop6lios completos dos tempos modemos - mostra isso com
grande c1arezo. Por muitas razoes, e mais complexo em nossos dias 0 modelo
de classes em ascensao. Uma das razoes e que hoje se IOmou necessario lutar
niio s6 pelos velhos centros monopolistas de tributa9ao e violeneia flsica, ou
apenas pelos monopolios economicos recentes ainda em processo de forma~ao,

mas pelo controle slmultaneo de ambos. a tipo elementar de for9as em a9iio
neste particular, porem, e muito simples, mesmo neste caso: toda oportunidade
de cria9ao de monop6lio Iimitada pela hereditariedade a cerlas famllias gera
tensoes e despropor90es especlficas na soeiedade interessada. Tensoes desse tipo
tendem para uma mudan9a de rela90es e, por isso, de institui90es em todas as
sociedades, emOOra, quando a difereneia9iio e baixa e, espeeialmente, quando a
c1asse superior consiste de guerreiros, elas freqUentemente permane9am sem
solu9ao. Sociedades com oma divisao de fun90es altamente desenvolvida siio
muito mais senslveis lis despropor90es e disfun90es ocasionadas por essas tensoes,
cujos efeitos sao permanentemente senlidos em toda a soeiedade. Embora, nessas
soeiedades, possa haver mais de uma maneira pelas quais as tensoes podem ser
conciliadas e removidas, a dire~iio a que tcorlem para se transcenderem e
predeterminada pela modo como vieriun a surgif, por sua genese. As tensoes,
despropor90es e disfun90es resultantes do conttole monopolista de oportunidades,
no interesse de alguns, s6 podem ser resolvidas pela destrui9ao desse controle.
a que nao se pode saber de antemiio, porem, e quanto tempo vai durar a luta
que se seguira.

Alguma coisa mnito parecida, fioalmente, esta acontecendo· em nosso tempo
com a conduta das pessoas e com toda a estrutura de sua personalidade. No curso
deste estudo, tentamos demonstrar em detalhe esses fatos e como a eslrutura das
fun90es psicol6gicas, 0 modelo especlfico de controle do comportamento num
perlodo dado, vincula-se' It eslrutura das fun90es soeiais e a mudan9a nos
relacionamentos entre as pessoas. Acompanhar detalhadamente essas conexoes
em DOSSS epoes e uma tarefa ainda por se realizar. Mas as pontos mais gerais
podem ser rapidamente esclareeidos. As for9as estrutorais que atuam tao visivel
mente hoje para uma mudan9a mais ou menos rapida das institui90es e dos
relacionamentos interpessoais levam com DaO menor clareza a mudanyas corres-
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pondentes na estrutura da personalidade. Neste caso, tambem, obtemos uma ideia
mals clara do que eslll acontecendo comparando-o, como um arranco numa dire9iio
dada, com os movimentos passados dos quals e continua9iio. Nas dores de parto
de outras grandes mudan9as sociais, 0 padriio dominante de conduta das classes
superiores terminou sofrendo um malor ou menor afrouxamento. Um periodo de
Incerteza precedeu a consolida9iio de um novo padriio. Padroes de comportamento
foram transmitidos niio s6 de cima para baixo, .mas, em conformidade com a
mudan9a *0 centro de gravidade social, de baixo para cima. Assim, no curso da
ascensio da burguesia, por exemplo, 0 c6digo de conduta aristocratico de corte
perdeu parte de sua for9a. As formas sociais tomaram-se mais relaxadas e, de
alguina manelra, mais rudes. Os rigorosos tabus observados em certas esferas na
classe media, aclma de tudo os relativos ao dinbeiro e a sexualldade, saturaram
circulos mals amplos em graus variaveis ate que, fmalmente, quando desapareceu
esse equlllbrio especlfico de tensoes, em ondas altemadas de relaxamento e
renovada severldade, elementos dos padroos de conduta deambas as classes
fundiram-se num c6digo novo e mais eslllvei.

As grandes mudan9as que atualmente vivemos diferem em estrutura de todas
as precedentes, por mais que possam prossegul-Ias e basear-se nelas. Nao
obstante, certas semelhan9as estruturais com a mudan9a que acabamos de
descrever siio encontradas em nosso pr6prio tempo. Neste caso, tambem encon
tramos um relaxamento dos padr6es tradicionals de comportamento, a ascensiio,
a partir de baixo, de certos modos de conduta, e uma crescente interpenetra9io
dos padrOes de classes diferentes. Notamos malor severidade em algumas esferas
e certa vulgaridade em outras.

Perlodos como este, perlodos de transi9io, proporcionam uma oportunidade
especial a reflexao: os padroos mais antigos foramcontestados, mas os novos
ainda nio surglram. As pessoas se tomam mais incertas em materia de conduta.
A propria situa9io social transforma a "conduta" em problema agudo. Nessas
fases - e talvez apenas nelas - ficam abertas a discussao na conduta muitas
coisas que as gera90es anteriores consideravam como certas e naturals. Os filhos
come9am a pensar a partir do ponto em que os pals pararam suas reflex6es,
eome~am a perguntar por rawes em casos em que os pais nio viram razio para
indagar: por que deve "a pessoa" comportar-se desta maneira aqui e daquela
outra ali? Por que isto e proibido e aquilo permitido? Qual e 0 prop6sito deste
precello sobre as maneiras e daquele, sobre a moral? Conven900s que foram
aceitas durante gera900s passam a ser problematizadas. Alem disso, como
resultado da maior mobilidade e de encontros mais freqUentes com tipos humanos
diferentes, as pessoas aprendem a se enxergar de uma distincia maior: porque 0

c6digo de conduta na Alemanba e diferente do da Inglaterra, por que 0 ingles
difere do americano e por que a conduta de todos esses palses e diferente da que

. se observa no Oriente e em sociedades mais primitivas?
As investiga900s precedentes tentaram levar algumas dessas questoes para

mals perto de uma solU9io. Na verdade, apenas colocaram problemas que "estiio
no ar". Proeuraram, tanto quanto 0 pennitern os conheeimentos de' urna linies
pessoa, esclarecer as questoes e preparar um caminho que, no fogo cruzado da

.J.---------.iiiiiiiiiiijiiiilliiiiii__LJ_



,..
I

268 /ormafao do estado e civilizarQo r
discussio, possa levar Aindaga~io, em conjunto com outros pesquisadores. as
padri'ies de comportamento de nossa sociedade, gravados no itidivlduo desde a
mais tenra iniancia como uma esp<!cie de segunda natureza e mantidos em estado
de alerta por um controle social poderoso e cada veZ mais rigorosamente
organizado, precisam ser explicados, nio em termos de finalidades humanas
gerais, a-hist6ricas, mas como algo que evoluiu da totalidade da hist6ria do
Ocidente, das formas especlficas de comportamento que se desenvolveram durante
seu curso e de for~as de integra~io que as transformaram e propagaram. Esses
padri'ies, tal como todo 0 controle de nosso comportamento, como a eslrutura de
nossas fun~oes psicol6gicas em geral, possuem muitas camadas: em sua forma~io

e reprodu~io, impulsos emocionais desempenharam um papel nio menos impor
tante que os racionais, as pulsoes e sentimentos nio menos que as fun~oes do
ego. Ha muito tempo se costuma explicar 0 controle ao qual 0 comportamento
individual eslJi sujeito em nossa sociedade como alguma coisa essencialmente
racional, fundamentada exclusivamente em considera~es 16gicas. Nestas paginas,
.ele e considerado de outra maneira. .

Mostramos que a racionaliza~io, e com ela a modela~io e a explica~io mais
racional de tabus sociais, '" e apenas um lado de uma transforma~io que afetou
toda a personalidade, afetando as pulsoes e sentimentos no mesmo grau que a
consciencia e a reflexio. Demonstramos ainda que a for~a motriz dessa mudan~a

de auto-orienta~io individual foi fomecida por pressoes surgidas do entrela~a

mento em muitas esferas de atividades humanas, pressoes que atuaram numa
dire~io dada, ocasionando mudan~as na forma dos relacionamentos e em todo 0

tecido social. Essa racionaliza~io foi acompanbada de uma enorme diferencia~io

nas cadeias funcionais e de uma correspondente mudan~a na organiza~io da for~a

flsica. Sua precondi~io foi a eleva~io do padrio de vida e do nlvel de seguran~a,

ou, em outras palavras, uma maior prote~io contra os ataques ou a destrui~io

fIsica e, assim, contra as merlos incontrohiveis que afetavam com muito mais
for~a os indivlduos que cram membros de sociedades com monop6lios menos
eslJiveis de fo,,", e divisio menos acentuada das fun~Oes. No presente, estamos
tio acostumados A existencia desses monop6lios mais eslJiveis de for~a e da
maior previsibilidade da violencia deles resultante, que mal nos damos conta de
sua importiincia para a eSlrutura de nossa conduta e personalidade. Mal com
preendemos com que rspidez 0 que denominamos de Dossa "razao··, este
direcionamento relativamente previdente e diferenciado de nossa conduta, com
seu alto gran de contrale de emo~oes, desmoronaria au entraria em colapso se
as tensoes que induzem ansierlade em n6s e em volta de n6s mudassem, se as
medos que nos afetam a vida de repente se tomassem muHo mais fortes ou fracos
au, como em muitas sociedades mais simples, as dUBS coisas sucedessem 80

rnesmo tempo, ora mais fortes, ora mais fracos.
S6 quando deslindamos essas conexoes e que ganbamos acesso ao problema

da conduta e de seu controle pelo c6digo social vigente em determinada epoca.
a grau de ansiedade, tal como toda a economia do prazer, difere em todas as
sociedades, em todas as classes e fases hist6ricas. A fim de compreender 0

cantrole da conduta que a sociedade impoe a sellS membros, nao basta conhecer
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as metss racionais que podem ser referidas para explicar seus comandos e
proibi~oes. Temos que explorar ate sua origem os medos que induzem os membros
dessa sociedade, e acima de tudo, os guardiaes de seus preceitos, a controlar a
contuda dessa maneira. S6 obtemos uma melhor compreensao das mudan~as de
conduta e sentimentos numa dire'rRo civilizadora, portanto, se nos tomannos
conscientes das mudan~as na estrutura dos medos construldos, a que eles estiio
ligados. A dlre~ao de tal mudan~a foi esbo~ada antes''': 0 merlo direto que uma
pessoa sente de outras diminui; os medos indlretos ou intemalizados aumentam
na mesma propor~ao; os dois tipos tomam-se mais uniformes; as ondas de
ansiedade nao sobem mais com tanta freqUencia ou altura, apenas para desmo
ronarem com igual rapidez; com algumas oscila~Oes, leves em compara~ao com
o que· aconteceu em fase anterior, permaneeem nonnalmenle no nivel medio.
Quando isso aeonlece, confonne vimos, a conduts assume - atraves de grans e
eslligios - um carater mais "civilizado". Neste contexto como em todos os
oUlros, a· estrutura dos medos e ansiedades nada mais e que a contrapartida
psicol6gica das restri~oes que pessoas exercem umas sobre as outras atraves do
entrela~amento de suas atividades. Os merlos formamum dos canais - e dos
mais importantes - atraves dos quais a estrutura da sociedade e transmitidaas
fun~oes psicol6gicas individuais. A for~a propulsora subjacente a mudan~a na
economia das paixoes, na estrutura dos medos e ansiedades, e uma mudan~a

muito especlfica nas restri~oes sociais que alUam sobre 0 indivlduo, uma
transforma~ao especlfica de toda a teia de relacionamentos e, acima de tudo, da
organiza~ao da for~a.

Com grande freqUencia, parece as pessoas que os c6digos que Ihes regulam
a conduta em rela'rRo aos· outros e, assim, tambem os medos que as motivam,
sao alguma coisa de fora da esfera humana. Quanto mais profundamente
imergimos nos processos hist6ricos, ·no curso dos quais as proibi~Oes, bem como
os medos e ansiedades, foram criados e transfonnados, mais aumenta uma
introvisRO que tern sua irnportincia para nossos atos, bern como para nossa
compreensao de n6s mesmos: damo-nos conta do grail em que os medos e
ansiedades que motivam as pessoas sao obra do homem. Para serroos exatos, a
possibilidade de sentir medo, exatamente como a de sentir alegria, constitui parte
inalteravel da natureza humana. Mas a for~a, tipo e estrutura dos medos e
ansiedades que ardem em fogo lenlo ou fulguram em chamas no indivlduo nunca
dependem exclusivamente de sua pr6pria "natureza" nem, pelo menos em
sociedades mais complexas, da "natureza" no meio da qual ele vive. Sao sempre
determinados, em ultima analise, pela hist6ria e estrutura real de suas rela~oes

com outras pessoas, pela estrutura da sociedadej e mudam com ela.
Temos aqui, na verdade, uma das chaves indispensaveis para compreender

.lodos os problemas colocados pela orienta~ao da conduta humana e pelos c6digos
de mandamentos e "tabus". A crian~ e 0 adolescenle jamais aprenderiam a
controlar 0 pr6prio comportamento sem 0 medo instilado por outras pessoas.
Sem a influencia desses medos criados pelo homem, 0 jovem animal humano

. nunea se lomaria urn aduho rnerecedor do nome de ser humano, tal como a
humanidade de ninguem amadureceria plenamente se a vida Ihe negasse sufi-
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cientes alegrias e prazeres. Os medos que os adultos consdente ou inconscien
temente inculeam na crian~ sofrem nela uma precipita~ao e, ·dal em diante, se
reproduzem mais oumenos automaticamente. A personalidade maleavel da
crian~a e tao modelada por medos que ela aprende a aglr de acordo com 0 padrao
predominante de comportamento, sejam esses medos gerados pela for~a flsiea
direta ou pela priva~ao, pela restri~ao de alitnento ou de prazeres. Os medos e
ansiedades criados pelo homem, sejam eles medos ao que vem de fora ou ao que
eslli dentro de n6s, finalmente mlintem em seu poder alt! mesmo 0 adulto. A
vergonha, 0 medo da guerra e 0 medo de Deus, 0 medo que 0 homem sente de
si mesmo, de ser dominado pelos seus proprios impulsos afetivos, lodos eles sao
direta ou indiretamente induzidos nele por outras pessoas. Sua for~a, forma e 0

papel que desempenham na personalidade do indivlduo dependem da estrutura
da sociedade e de seu destino nela.

Nenhuma sodedade pode sobreviver sem canalizar as pulsoes e emo~6es do
indivlduo, sem um controle muito especlfico de seu comportamenlo. Nenhum
controle desse tipo e posslvel sem que as pessoas anteponham limita~oes umas
As oUlras. e todas as Iimita~oes sao convertidas, na pessoa a quem aiio impostas,
em medo de um ou oulro tipo. Nao devemos nos enganar: as constantes produ~ao

e reprodu~o de medos pela pessoa sao inevilliveis e indispensolveis onde quer
que seres humanos vivam em sociedade, em lodos os casos em que os desejos
e alos de certo Dllmero de indivlduos se influenciem mutuamente, seja no trabalho,
no 6oio ou no alo do amor. Mas nao devemos acreditar nem tentar convencer-nos
de que os comandos e medos que hoje imprimem sua marea na conduta humana
tenham como "objetivo" simples, e fundamental, essas necessidades bolsieas de
coexiswncia humana, e que eSlejam Iimitados em nosso Mundo As restri~6es e
mOOos necessnios a um equillbrio esllivel entre os desejos de muitos e a
manuten~ao da coopera~ao sodal. Nossos c6digos de conduta eslilo liIo cheios
de contradi~6es e de despropo~oes como as formas de vida social, como aliola,
tamhem, a estrulora de nossa sociedade. As restri~6es As quais 0 indivlduo eslli
submetido hoje, e os mOOos correspondentes a elas, sio em seu carolter, for~a e
estrutora decisivamente determinados pelas fo~as especll1cas geradas pela
estrutura de nossa sociedade, que acabamos de discutir: pelo seu poder e oulros
diferenciais, e as imensas lens6es que criam.

Deixamos claro em que caos e perigos vivemos, e lIvemos oporlunidade de
disculir as for~as estruturais que Ihes determinam a dire~io. Sio essas for~as,

muito mais do que a limita~io simples de trabalhar em grupo, sio as tensiles e
entrela~amentos desse lIpo que expOem atualmente 0 indiv/duo 80 medo e a
ansiedade. As teusOes entre Estados, criadas pela diniimica irresisllvel de suas
lutas pela supremada sobre domlnios cada vez maiores, encontram expressio na
constitni~io psicol6gica da pessoa, em frustra~oes e reslri~es espec/ficas.
Imp6em a esses indivlduos uma pressao de trabalho e uma inseguran~a profunda
que nunca cessam. Thdo isso, as frustra~Oes, a inquieta~io, a presaiio do trabalho,
nio menos que a amea~a que nunca termina a vida inerente as tens5es entre
Estados, gera ansiedades e medos. 0 mesmo se aplica As tens5es dentro de cada
sociedade e Estado. A competi~ao incontrololvel, isetita de monop6lio, entre
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pessoas da mesma classe, por um lado, e as tenslles entre diferenles classes e
grupos, por oulro, diio origem tambem, no caso do Indivfduo, a uma conllnua
ansiedade e a proibi9i'ies ou restri90es especfficas. Elas, tambem, produzem seus
proprios mOOos especfficos: medos de perda do emprego, de uma vulnerabilldade
Imprevisfvel aos que exercem poder, de calr abaixo do nlvel de subslsrencia, que
prevalecem nas classes mals balxas; bem como os medos de degrada9so social,
de redu9so das posses ou Independencia, de perda de prestlglo e status, que
desempenham papel 1iI0 importante na vida das classes media e alta. B foram
precisamcnte medos e ansiOOades desse tipo, mOOos de perder 0 prestlgio
hereditario que distinguia a pessoa, conforme mencionamosl60, que desempenha
ram ate hoje um papel decisivo na modela9so do c6digo vigente de conduta.
Exatamente csses mcdos, vimos. tambem, lendem muilo a internaliza9so; eles,
muito mais do que 0 medo da pobreza, da fome ou do perigo flsico direlo,
cnraizaram-sc em cada membro dessas classes, atraves da cria9so e cduca9so,
sob a forma de ansiedades Internas que 0 prendem quase aulomalicamenle a um
c6digo aprendido, sob a pressilo de um forte superego, mesmo independenlemente
de qualqucr controle exercido por outras pessoas. A preocupa9so constante dos
paia com 0 falo de os mhos se pautarem ou nso pelo padrso de conduta de sua
classe ou da classe mais alta, se manterso ou aumentarso 0 presllgio da familia,
se defenderilo. sua posi9ilo na competi9so dentro de sua pr6pria classe, medos
desse tipo cercam a crian9a desde ·os primelros anos, e isso aconlece multo mais
na classe media, entre aqueles com ambi9ilo de subir na vida, do que na classe
superior. MOOos desse tipo desempenham um papel consideravel no conlrole ao
qual a crian98 e submetida desde 0 come90, nas proibi9i'ies que Ihe sso impostas.
Talvez apenas em parte conscientes nos pais e ate cerlo ponlo ja automatizadas,
elas silo transmitidas Acrian9a tanto por geslos qua.nlo por palavras. Conlinua
mente jogam combustlvel no clrculo Igneo das ansiedades Internas, que mantem
o comportamento e os sentimentos da crian9a em crescimento permanenlemenle
dentro de Iimites definidos, prendendo-a a cerlO padrio de vergonha e embara90,
a um sotaque cspecffico, a manciras peculiares, deseje ela isso ou nso. Ale mesmo
as normas illlpostas avida sexual, e as ansiedades aulomalicas que hoje a cercam
em um grau 1iI0 alto, surgem nilo s6 da necessidade elementar de conlrolar c
cquillbrar os descjos dos muitos que vivcm juntos, mas tambem tem origem, em
grau considcravcl, nas prcssocs c lensoes em que vivem a classe alta e,
especialmente, a classe media em nossa sociedade. Bias, tambem, estilo estreita
mente relacionadas com 0 medo de perder oporlunidades, posses e prestlgio, de
degrada9ilo social, de possibilidades reduzidas na dura luta da vida, inculcado
desde cedo na crlan9a pelo comportamento de pais e educadores. E mesmo que
essas Iimita91les e ansiedades paternas possam, algumas vezes, provocar exata
mente 0 que devem prevenir, mesmo que a crian98 possa ser tamada incapaz,
por essas ansiedades automatica e cegamente instiladas, de' vencer na vida e
conseguir prestlgio social - qualquer que seja 0 resultado, sso sempre as tensoes
da sociedade onde vivem que sio projetad8s pelos gestos, proibi90es e medos
dos pais na crian98. 0 carater bereditario das oportunidades monopolizadas e do
prestlgio social encontra expressso direta na atitude dos pais para com 0 filho;
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dessa maneira, a crian~ e levada a sentir os perigos que amea9am essas
oportunidades e esse prestlgio, a sentir todas as tensoes da soeiedade, anles
mesmo de saber qualquer coisa a respeilo delas.

Essa Iiga9so entre os medos extemos dos pais, diretamente condieionados pela
posi~io social dos mesmos, e as ansiedades intemas, automaticas, da crian~a em
crescilnenlo, e indubitavelmente um falo de imporlincia muilo mais geral do que
pode ser demonstrado aqui. S6 obleremos uma compreensso mais profunda da
eslrulura da personalidade do indivlduo, e das mudan9as hisl6ricas em sua
modela9so ao longo de sucessivas gera90es, quando formos mais capazes de
observar e analisar longas cadeias de gera96es do que e posslvel boje. Mas uma
coisa ja se lomou muito clara em nossos dias: a profundidade com que a
eslratiflca9so, as pressoes e tensOes de nossa pr6pria epoca penetram na eslrulura
da personalidade do indivlduo.

Nso podemos esperar de pessoas que vivem em meio a essas lensoes, que sao
levadas, sem culpa alguma, a incorrer em culpa em eima de culpa em rela9ao
umas as outras, que se comporlem reeiprocamente de uma nUlDeira que represente
- como parece que se acredita hoje com tanta freqUeneia - a culminineia final
da conduta "eivilizada". 0 entrela9amenlo continuo de atividades humanas aluou
como uma alavanca que, ao longo dos seculos, produziu mudan9as de conduta
DS dire'r8o de hOSSO padrao. As mesmas pressoes evidentemente operam em Dossa

soeiedade na mesma dire9so, no sentido de produzir mudan9as que transcendam
os aluais padroes de conduta e sentimenlos - embora, hoje como no passado,
essas tendencias, a qualquer tempo, passaro cottar em ffiarcha 8 reo 08 mesma
forma que acontece com a estmtura social, hOSSO tipo de conduta, DOSSO nivel
de lirnita90es, proibi90es e ansiedades nso e algo definitivo, e ainda menos uma
culminancia.

Para comC9ar, paira sobre n6s a amea9a constante de guerra. Repetindo 0
argumento em forma diferenle, guerra nso e 0 oposlo de paz. Por uma necessidade,
cujas razoes se tomararn claras, as guerras entre unidades menares foram, no
curso da hisl6ria ale 0 presenle, eslllgios e instrumentos inevilliveis no apazigua
menlo das unidades maiores. Certamenle a vulnerabilidade da eslrutura soeial e,
em conseqUeneia, os riscos e convulsOes sociais desencadeados sobre lodos os
inleressados pe1a violeneia explosiva das guerras aumentam na mesma propor9ao
em que progride a divisso de fun90es, e quanlo maior for a dependeneia mutua
dos adversarios. Por isso mesmo, sentimos em Dossa epoca uma crescente
disposi9S0 a resolver futuros conflitos enlre Estados alraves de meios menos
perigosos. Mas e multo claro que em nossos dias, da mesma forma que antes, a
dinimica da crescenle inlerdependencia eslll impelindo aconfigura9so de Estados
dimensionados para esses conflilos, a forma9so de monop6lios de for9a f1sica
em areas cada vez maiores da Terra e, assim, atraves de lodos os terrores e lutas,
concone para a pacifica~io das mesmas. Conforme mencionado anlerionnenle,
para alem das tensOes enlre os continentes e ja em parte despontando nelas,
come9am a emergir as tensoes da fase seguinIe. Podemos ver os primeiros
Iineamenlos de um sislema mundial de lensOes composlo de alian9as e unidades
supranaeionais de varios tipos, 0 preludio de lutas que abracem lodo 0 globo e

1 --:-._



teoria dos processos civilizadores 273

que sao as precondi~oes para urn monop6lio mundial de for~a flsica, para uma
tinies insliluiQiio politics cenlral e, assim, para a pacificaQ80 da Tens.

o caso e 0 mesmo no -tocsnte as lutas econotD:icas. A livre competif;ao
economica, igualmente, nio e, conforme vimos, apenas 0 oposto da ordem
monopolista. Ela eSIl' constantemente se inclinando para alem de si mesma na
dire~ao oposta. Oeste ponto de vista, tambem, nossa epoca e tudo menos urn
ponto final ou culminancia, pouco importando quantas derrocadas parciais, como
em perlodos de transi~ao estruturalmente semelhantes, possam ocorrer. Neste
aspecto, tambem, ela abunda em tensOes nio-superadas, em processos inconclusos
de integra~ao, cuja dura~ao ecurso exato nao sao previslveis e cuja dire~ao

apenas e clara: uma tendencia de a livre competi~ao ou, 0 que significa amesma
coisa, a' propriedade desorga.llWida dos monop6lios, ser reduzida e abolida, e
uma mudan~a nas rela~oes hunianas, atraves da qual 0 controle das oportunidades
cessa gradualmente de ser 0 privilegio hereditario e privado de uma c1asse alta
tradicional e toma-se uma fun~ao sob controle social e publico. E neste particular,
tambem, por baixo do veu das attiais tensoes, as da pr6xima fase estao se tomando
vislveis, as tensoes entre os funcionarios de nlvel superior e medio da adminis
tra~ao monopolista, entre a "burocracia", por um lado, e 0 resto da sociedade,
por outro.

S6 quando essas tensOes entre e dentro de Estados forem dominadas e que
poderemos esperar tomar-nos mais reaImente civilizados. No presente, muitas
das regras de conduta e sentimentos implantados em n6s como parte integral da
consciencia, do superego individual, sao resqulcio de aspira~oes ao poder e ao
status de grupos tradicionais e nao tem outra fun~ao que a de refor~r suas
chances de obter poder e manter a superioridade de status. El~s ajudam membros
desses grupos a se distinguirem nao apenas atraves de suas pr6prias realiza~oes

pessoais - que, com modera~ao, saO justificadas - mas atraves da apropria~ao

monopolista das oportunidades de obter poder, 0 acesso ao qual e bloqueado a
outros grupos interdependentes. S6 quando as tensOes entre e dentro dos Estados
forem dominadas e que havera a possibilidade de que a regula~ao das paixoes e
conduta do homem em suas rela~oes reclprocas seja limitada liquelas instru~oes

e proibi~es que sao necessarias para manter 0 alto nlvel de diferencia~ao e
interdependencia funcional, sem 0 qual mesmo os atuais Dlveis de conduta
civilizada na coexistencia humana nil" poderiam ser mantidos, e ainda menos
superados. S6 enliio havera uma possibilidade, tambem, de que 0 padrao comum
de autocontrole esperado do homem possa ser limitado liquelas restri~oes que
sio necessarias a fim de que ele pqssa viver com os demais e consigo mesmo
com uma alta probabilidade de prazer e uma baixa probabilidade de medo 
seja dos outros, seja de si mesmo. S6 com a elimina~ilo das tensoes e conflitos
entre os homens e que esses mesmos tensoes e conflitos que operam dentro dele
podem se tomar mais brandos e menos nocivos As suas probabilidades de desfrute
da vida. Neste caso, nao precisara ser mais a exceQio, taIvez venha S lomar-se
mesmo a regra que 0 indivlduo possa alcan~ar 0 equillbrio 6timo entre suas
paixoes imperiosas, a exigir satisfsQao e realiz8Qio, e as limilaQoes 8 ele imposlas
(sem as quais continuaria a ser um animal selvagem e um perigo tanto para si
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mesmo quanto para os demais) - enfim, possa chegar aquela condi~iio a que
com tanla freqilencia nos referimos com palavras a1tissonantes, como "felicidade"
e "liberdade": uma equillbrio mais duravel, uma sintonia mais fina, entre as
exigencias gerais da existencia social do homem, por um lado, e suas necessidades
e inclina~oes pessoais, por outro. Se a estrutura das configura~oes humanas, de
sua interdependencia, tiver essas caracterfsticas, se 8 coexistencia delas, que
afinal de contas e a condi~iio da existencia individual de cada uma, funcionarem
de tal maneira que seja posslvel a todos os assim interligados alcan~ar tal
equillbrio, entio, e s6 entio, poderiio os seres humanos dizer a respeito de si
mesmos, com alguma justi~a, que sao civilizados. Ate entio, estariio, na melhor
das hip6teses, em meio ao processo de se tomarem civilizados. Ate entio poderiio
dizer, quando muito: 0 processo civilizador estli em andamento, ou, como 0 velho
d'Holbach: "la civilisation... n'est pas encore tenninee,'''
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.... •• A civiliza~Ao... ainda nao estli. completada.·· (RJR)




