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ェNTRODU9加  

O presente estudo visa estabelecer algumas ref le 
x6es acerca da controv6rsia metodol6gica que envolveu Florestan 

Fernandes, Fernando Henrique Cardoso e Jos6 Arthur Giannot七i, por 
volta de 1960, as quais tem por objetivo deixar demarcados ai- 
guns pontos para um estudo mais amplo acerca da evolu95o te6ri- 
ca do grupo de cientistas sociais que veio a ser conhecido como 

a Escola de Sociologia de Florestan Fernandes, e do significado 

desta, no processo de desenvolvimento das Ci6ncias Sociais no 
Brasil. 

Por Escola Sociologia do Florestan Fernandes en-

tende-se o grupo de cientist.as  sociais que trabalharam ligados 
aquele cientista no per工odo entre 1954 e 1969, na antiga Facul-
dade de Filosofia da USP, desenvolvendo uma s6rie de projetos （肥  
pesquisa comuns abrangendo temas referentes 5 s rela96es raciais 
no Brasil, ミ  empresa industrial em Sるo Paulo e ミ  an5lise socio- 
l6gica do desenvolvimento brasileiroW. 

A reconstru95o analItica da controv6rsia entre es 

tes autores tem por base um conjunto de textos significativos, 

sendo os principais: "Existe uma Crise da Democracia no Bra- 

sil ?" (1954 ) (2) , "A Sociologia Aplicada: Seu Campo, Objeto e 
Principais Problemas" (1958/59) (3) , "A Concep9ミo de Ci6ncia P0 
H七ica de Karl Mannhelm"(1946) (4) , ,,Reflex -Utica de Karl Mannheim (1946) 	, 	Reflexoes sobre as Mudan- 

9as Sociais no Brasil" (1962) (5) , de Florestan Fernandes; " Capi 

talismo e Escravid5o no Brasil Meridional"(l96i) (6) , de Fernan-

do Henrique Cardoso e "Origens da Dial6tica do Trabalho" (l965)(7l 
de Giannotti. 
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Ao propor a reflex5o tミo somente acerca de um con 
junto de textos dos referidos autores elaborados em torno 由  1960, 
evidentemente que o presente trabalho se caracteriza como provi- 
s6rio, sendo possivel de retifica96es uma ve・z ampliada a analise 
de modo a abarcar outras obras, seja dos referidos autores em 
outros momentos, seja de outros autores da Escola. 

A impo比ancia do 七ema escolhido a par七ir de es七Uー  
do explorat6rio esta no fato de abranger tanto a formula95o te6- 
rica originaria da Escola, a qual tem nas obras de Florestan Fer 
nandes, a sua mais alta expressミo, como uma ruptura primeira com 
esta, realizada por Cardoso no decorrer da elabora9ao do seu es- 
tudo sobre sociedade escravocrata no Rio Grande do Sul (1961) (8) 

finalmente, tem-se nos textos de Giannotti (1960 e 1961) um ques 
七  ionamento ainda 9ccこ nrpgqllr、。q十。C A。。 4- ＝ユ  yi,p- 4-,, v- 、（ 9) 

. 

Cabe ‘ 、  apontar que Giannotti estava indiretamen-
te ligado a Escola atrav6s de sua participa95o no Semin5rio acer 
ca de ー  O Capitalー一  de Marx, do qual somente alguns meirthros da Es- 
coia tomaram parte 'ーー ', tendo sua inclus5o no presente estudo se 
imposto por ser o autor que efetivou um m5ximo de radicaliza9ミo 
te6rica na controv6rsia em quest5o. 

A formula95o inicial da Escxla se crust比ul como S工n 
tese original entre a problem5tica b5sica da concep95o de ci6ncia 
politica de Karl Mannheim - as possibilidades com constru95o ple 
na da ordem social industrial, democr5tica enquanto processo de 

racionaliza95o - e o mtodo funcionalista como quadro de refe - 
r6ncia para a analise desta constitui9るo e interven9ao racional 

na mesma. Esta formula9ミo originaria significa uma tomada de po 
si95o em face do funcionalismo dominante na Escola de Sociologia 

, 
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e Pol工tica de Sるo Paulo e na Faculdade de Filosofia e Ci6ncias 
Humanas da UsP (11)Humanas da USP 

J5 a ruptura, realizada por Cardoso, em rela95o 

com esta formula95o inicial, se d5 em termos da formula95o de 

uma sIntese original entre a problem5tica sartreana jovem mar-

xista - a luta do Homem contra a sua aliena9ミo na Hist6ria - e 
os princ工pios te6rico-metodol6gicos da Economia Pol tica forinu- 
lados por Marx em O Capital, tendo o conceito de mais valia 
como conceito b5sico. Esta sIntese se determina duplamente co-

mo ruptura: o conceito de aliena95o como conceito b5sico da no 
va problem5七ica significa a rup七ura com o concei七o de a9ミo raー  
cional, b sico da problematica origin5ria e o mるtodo dial6 tico, 
com os principios do funcionalismo. 

Finalmente, a crItica realizada por Giannotti 

tem por objetivo destruir a legitimidade da referida problems- 
tica sartreana-jovem marxista enquanto fundamento da dialるtica 
materialista. Esta crItica se revela tainb6m como original ao 

se constituir como sintese entre a problem5tica lukacsiana da 

reifica95o e a metodologia fenomenol6gica husserliana da redu- 

9るo, sintese que tem a Economia Pol tica de O Capital como re- 

fer6ncユa (12)ferencia 

O pressuposto te6rico metodol6gico central do 
presente trabalho 6 que a identifica9るo da problem5tica b5sica, 
fundamento de todo um conj unto de obras de um ou mais autores, 

6 passo estrat6gico para a explica95o das rela9Eies entre este 
conjunto de obras e seu momento hist6rico(13). 

. 
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Por problem5tica b5sica entende-se a quest5o cons 

titutiva de dado discurso, implicando ao mesmo tempo a concep95o 
do objeto e~a conc畦）95o de rela95o discurso-objeto, sendo que esta 
problemtica pode ser apreendida seja a um nivel te6rico geral, 

seja a um nivel hist6rico. 

Se a vig6ncia de uma prob1em5tica demarca uii pen工o 
do intelectual, a vig6ncia de respostas diversas ミ  mesma, compre 
endidas como hip6teses principais diversas, demarca subperiodos 

intelectuais seja de um autor, seja de um grupo de autores. 

J5 a coexist6ncia de uma pluralidade de subperio- 

dos intelectuais diversos em confronto potencial demarcam . uma 

conjuntura te6rica, sendo que 6 a analise e explica95o das rela- 

戸es des七as conjun七uras 七e6ricas com a conjun七ura his七6rica que 

se imp6e como tarefa de Sociologia da Sociologia se esta tiver 

como escopo a "analise dial6tica de situa95o concreta" (1 4) . 

O conceito de conjuntura te6rica explicita-se des 

te modo como correla9るo de for9as ideol gico-te6ricas (de corren 

tes intelectuais) e nるo meramente como per工odos definidos por uma 

ou mais caracterIsticas da produ9ao intelectual, tais como situa 

95o de forma95o e produ95o (autodidatismo e institucionaliza9るo 

da sociologia) (15) , condi96es de trabalho favor5veis ou desfavo- 

raveis devido a press6es sociais (16) e padrるo de trabalho pr6- 

cien七Ifico e cien七丘ico(17)cienti ico e cientifico 

Se essas caracteristicas merecem aten9ミo em uma a 

nalise da evolu95o da Sociologia e das ciるncias sociais em geral, 

pode-se dizer que s5o como que iluminadas se referidas a oeriodi 

za9ミo nos termos propostos, ou seja, retidas as conjuntura3 te6ー  
ricas, pode-se retomar aquelas de modo concreto. 

. 
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Apar七ir das proposi9Ees te6ricas e me七odo l6giー  
cas estabelecidas pode-se, ainda que de modo tentativo, apre- 

sentar uma proposta de periodiza9るo conjuntural da evolu95o do 
grupo original da Escola(18), permitindo situar nesta a' con- 
trov6rsia metodol6gica, objeto do presente estudo. 

工  ー  DEMORA CULTURAL E A CONSTRU9AO DE ORDEM SocェAL 
工NDUSTRェAL DEMOCPAT工CA NO BRASェL(1954-1959) :A 
TェTUDES E MOT工VA96ES DESFAVORAVE工S AO DESENVOLー  
VIMENTO. 

Uma primeira conjuntura se estabelece pela vi- 

g6ncia de uma resposta em termos da Hip6tese de Demora Cultural 

aproblem5tica das possibilidades e entraves a realiza95o pie- 

na da constru95o da ordem social industrial e democr5tica no 
Brasil. 

A Demora Cultural "consiste na presun95o de que, 

quando n5o 6 homog6neo o ritmo da mudan9a das diversas esferas 

culturais e institucionais de uma sociedade, umas esferas p0- 

dem se transformar com mais rapidez do que outras, introduzin 

do-se um desequilIbrio vari5vel na integra95o delas enti:e si' (19), 

Es七a hip6七ese veio a se cons七1七uir princIpio de 
cr工tica te6rica e de cr tica pr5tica (Campanha de Defesa da Es 
cola P丘blica) daquele presente(20）・  
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A teoriza95o de Florestan Fernandes acerca da So 
ciologia Aplicada, sIntese original que tem por refer6ncia 	a 
"Concep95o de Ci6ncia Politica de Karl Mannheim" e a analise 
funcionalista, tendo o conceito de a9ミo racional como base, se 
revela como tema estrat6gico, e iluminador do significado 	de 
toda a conjuntura, por demarcar os pressupostos da an51ise em 

quest5o, a qual retem a persist6ncia de a9ろes do tipo tradicioー  
nal como entrave a realiza9ミo do referido tipo societ5rio carac 
terizado por a96es de tipo racional (2U. 

E nesta conjuntura que se d5 a forma95o do n丘- 
cleo original de pesquisadores da Escola tendo por projeto cole 
tivo de investiga9ミo a analise das rela9aes raciais no processo 
de desagrega9るo da ordem social escravocrata e de constitui9るo 
da ordem social competitiva no Brasil(22) . 

Pode-se sem risco de exagero, apontar a produ9ミo 
individual de Florestan Fernandes como a dominante nesta conjun 

七ura, es七ando as mesmas 七end6nci as 七e6ricas 七amb6m presen七es em 
textos de Cardoso e de 工anni elaborados na conjuntura em ques- 
七ao (23) . 

エ工  ー  CAP工TAL工SMO E M江ENA9入O: A CONTROVERSェA ACERCA 

DA QUESTAO DO METODO DIALETICO (1959-1962) 

A constitui95o informal do semin5rio interdisci- 

plinar acerca do O Capital de Marx em 1959 demarca a ruptura 



14 

da unidade te6rica prevalecente no grupo original de pesquisado 
res, dentro de cujos marcos Florestan Fernandes continua produ- 
zindo (

24). 

Se de Um lado, Cardoso e ェanni buscam em textos 

metodol6gicos realizar a demarca95o desta ruptura (25) , de outro 
lado, a n工vel da pr6pria atividade do semin5rio, uma controv6r- 

sia se estabelece tendo na produ9るo de Giannotti o outro p6lo. 

A problem5tica da aliena95o ocupa a posi9三o pri旦  
cipal na preocupa9るo das duas posi9ろes, estabelecendo-se a con 
trov6rsia exatamente em torno do seu significado. 

De um lado, tem-se um posicionamento sartreano ー  

jovem marxista (Cardoso especialmente) (26) , de outro, tem-se um 
posicionamento fenomenol6gico-lukacsiano 	(Giannotti), ambos 

em sIntese original com os princIpios te6ricos da Economia Poli 
tica de O Capital de Marx ( 27 ) 

. 

Para o primeiro, a prob1ematica consiste na luta, 

concebida como praxis-projeto, contra a aliena95o da universalida 

de primitiva do Homem na Hist6ria, enquanto que para o segundo 
posicionamento a prob1em5tica da aliena95o identifica-se com a 

problem5tica da reifica95o das diferentes estruturas intencio - 

nais de dado sistema social, a partir de reifica95o b5sica que 

se constitui a n工vel da produ9るo econ6mica. Ou seja este posi-
cionamento busca questionar a legitimidade da no9るo de Homem-en 

te-esp6cie, b5sica do posicionamento sartreanoー jovem marxista. 

. 
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工工工  ー  ECONOMェAE SocェEDADE: AS ANALISES SOC工OLOG工CAS DO 
SUBDESENVOLVIMENTO (1962-1964). 

A elabora95o dos projetos coletivos de investiga- 
95o acerca da Empresa Industrial em S5o Paulo e acerca da anali-
se sociol6gica do subdesenvo1vimento (29) , marca o in工cio de uma 

nova conjuntura, a qual se configura pela coexist6ncia de duas 

interpreta96es deste 丘  ltimo tema, ambos significando a redefi 

吐9るo de posi96es 七e6ricas an七eni ores. 

De um lado, tem-se Florestan Fernandes, em cuja 

produ9るo a problem5tica de possibilidade de realiza9るo de ordem 
social industrial e democr5tica no Brasil, explicitando-se clara 

mente como an.1ise sociol6gica do subdesenvolvimento, sofre uma 

modifica9るo de hiptese explicativa, o conceito de dilema social vem 
a subs七1七uir o de Demora Cul七ural an七eriormen七e vigen七e. Se esー  
te conceito buscava apontar a exist6ncia de tipos de a9ミo 	que 
nるo correspondiam s exig6ncias de racionalidade do tipo societ 

rio em constitui9るo, j5 o conceito de Dilema busca apontar que 
os interesses particularistas de camadas sociais previlegi&asvem 

a se revelar 	irraci.onais, enquanto resist6ncia sociop5tica 亘  
quela realiza9ao. 

E ex七remamen七e significa七ivo o fato de que es七a 

mudan9a se d5 tendo por base a pr6pria participa9ミo de Florestan 
Fernandes na Campanha de Defesa da Escola P6blica, pois, esta par 

ucipa9るo 七em por principio te6rico pr5七ico a hip6七ese de Demora 

Cultural, a qual viria se evidenciar insuficiente, donde sua subs 
L 」 1一一」一で一 （ 30) 七i七ui9ao 、ーー ‘ ・  

De outro lado, em Cardoso o conceito de subdesen-

volvimento formulado nesta conjuntura busca reter as rela96es 



16 

b5sicas entre as sociedades subdesenvolvidas e as sociedades de 
senvolvidas, "duas formas de sociedade que, em con-junto, exori 
mem um macio capitalista de proclu9ao" 'ーー ', Este conceito sup6e a 
exist6ncia de "tipos determinados de domina95o e processos so-
ciais que n5o s5o puramente econ6micos, no sentido tradicional 
em que o "mercado" 6 o principio regulador fundamental da vida 
economica - 

Estes tipos de domina95o e processos sociais di-
zem respeito basicamente a "economia capitalista, com a apro- 
pria9るo privada dos meios de produ95o e o modo particular 	de 
produ9るo que a caracteriza,e a sociedade burguesa que lhe corres 

ponde, com a forma9ミo e superposi95o das classes sociais" (33) 

, 	, A anるlise cientfica do processo subd鴨 ivolvi- mento -aesenvoivimento, enquanto "movimento social"' -"' ' , 1mph主  
ca em que se retenha que: 

"En七re um momen七o e ou七ro da his七6ria de uma soー  
ciedade, ha a media9るo de uma luta que reflete a 
tensao entre interesses e objetivos sociais di 
versas num duplo sentido: altera-se a posicるo d 
sociedade particular no conjunto das sociedades 
e modifica-se internamente a posic5o das camadas 
aa socieciacie que se esta desenvolvendo"( iり). 

Analisando o momento brasileiro quando da reda5o 
do estudo aqui enfocado (1963) Cardoso aponta aue no limite a 
pergunta sera "suicapitalismo ou socialismo"' ' , como as duas 
op9るes possiveis que se colocam enquanto movimento social. Dis 
tancia-se, desse modo, das analises que privilegiavam ent5o a 
perspectiva desenvolvimentista(37 ). 

Ressalve-se que a no95o de movimento social forー  
mulada nesta conjuntura corresponde a de praxis-projeto vigente 
na produ95o de Cardoso na conjuntura anterior, e que a no95o de 
lu七a adquire aqui 七ao somente o car5七er de lu七a en七re in七eresー  
ses e objetivos sociais, nるo se referindo mais a quest5o da lu-
ta do Homem contra a aliena95o. 

. 

. 
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ェV ~ DEPEND倉NC工A E DESENVOLVェMENTO: AS CLASSES SOC工A工S 
E A QUEST入O DO ESTADO (1965-1969) 

Nesta conjuntura j5 n5o se pode falar a rigor na 

exist6ncia do grupo de pesquisadores, pois estes j5 se encontra 
yam dispersos em virias institui95es. Todavia cabe retereste mo 
mento pois nele tend6ncias te6ricas pr -existentes vieram a ser en 
riquecidas (Cardoso) ou abandonadas (Fernandes). 

Em Cardoso, verifica-se a substitui9ao do concei 

to de subdesenvolvimento pelo conceito de depend6ncia enquanto 
conceito totalizando que alude diretamente a s condi95es de e 

xist6ncia e funcionamento do sistema econ6mico e do sistema po1エ  
tico, mostrando a vincula95o entre ambos, tanto no que se refere 
ao plano interno dos paIses como ao externo (38) . 

A compara95o des七a defini9ミo com a defini95o de 
subdesenvolvimen七o vigen七e na conjun七ura an七erior permi七e re七er 

esta substitui95o1assim como a explicita95o plena da quest5o da 

articula95o entre sistema econ6mico e o sistema polItico airoques 
tミo b5sica. Ressalte-se que esta quest5o ocupa uma posi95o cen-
tral na produ95o posterior de Cardoso (39) . 

Cabe indicar a formula95o, nesta conjuntura,dos con 
ceitos relativos as situa95es fundamentais de depend6ncia:contro 
le nacional do sistema produtivo, economia de enclave e interna- 

cionaliza9ao do. mercado. Destaque especial cabe a este 丘  ltimocxrn 

ceito por ser relativo ミ  situa95o atual de sociedac3 latino-ame- 

ricanas, especialmente a brasileira (40)
. Este conceito veio subs 

. 
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tituir o conceito de subcapitalismo utilizado na conjuntura ante 
nior, no referido estudo acerca do empresariado brasileiro. 

ぬ  em momentos posteriores de sua evolu95o te6ri 

ca, Cardoso realiza reformula9aes a nivel do conceito em ques 
t o, substituindo-o pelo de capitalismo associado e finalmente 

pelo de capitalismo associado com base em empresa internacionale 

es七atal.(41)estatal. 

J5 Fernandes realiza, nesta conjuntura uma ruptuー  
ra radical com a problem5tica at& ent5o vigente em sua produ95o. 
"Sociedade de Classe e Subdesenvolvimento" (1967) る  o texto b5si 

co desta ruptura enquanto instaura95o da problemtica do subde-
senvolvimento como uma forma especifica de realiza95o do capita- 

lismo mundial, a qual se significa como uma forma particular 
revolu95o burguesa (4刀．  Esta concep95o aproxima-se, pois, das 

Cardoso e lanni. 

de 

de 

O texto referido (1967), que d5 nome a coletnea 

em que foi publicado, distancia-se profundamente dos demais tex- 

tos desta os quais redigidos entre. 1965 e 1967, ainda se 	encon 

tram dentro dos marcos te6ricos da problemミtica anterior da pro 
du9ao de Florestan Fernandes, tendo o conceito de Dilema Social 
como conceito explicativo principal(

43
). Ressalte- se todavia que, 

o car5ter particular de revolu95o burguesa no Brasil,a partir da 

forma95o his七6rica da sociedade brasileira adquire impつr七sncia cre旦  
cente aos longo deste textos (44

), o que vem a culminar na refe-

rida rup七ura. 

Um dos pontos que merece destaque especial no tex 

to em questao, alるm da original sIntese entre conceitos de Marx, 
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Weber e Durkkein para explica9ao macrossociologica do subdesen ー  

volvimento econ6mico, da analise do significado da articula95o 

de estruturas aコ  on6micas heterog6ras no sistema econ6mico nado 
nal brasileiro る  da analise da constitui95o, funcionamento e e 

volu95o do regime de classe no Brasil, る  a formula95o do concei 

to de "racionalidade econ6mica possIvel em circuito de indetermi 
na9ao " (45l dada a partir das tend6ncias da referida heterogenei 

dade estrutural. Este ccz-iceito reflete a ruptura, com as 	posiー  
96es 七e6ricas an七eriores as quais a par七ir de modelos ideais 唾  
picos de a9ミo racional tendiam a classificar os comportamentos e 
con6micos efetivos como tradicionais, e no limite como irracio 
nais, isto 6 como um caso de Demora Cultural ' 46) . 

A este ponto acrescentam-se mais dois: a analise 

do "modo pelo qual os interesses econ6micos, definidos em termos 

capitalistas da maneira indicada dinamiza comportamentos de dlas 

se tipicos" e a analise da quest5o sobre a possiblidade 	das 

classes dirigentes,dominantes das sociedades capitalistas subde-

senvolvidas (ou seja, de sua burguesia) realizarem a revolu5obur 

guesa ・  

Esta an51ise culminan nas conclus6es de que o ca 

pitalismo em condi96es de dependるncia, privado de suas formas so 

ciais e juridico-politicas, foi despojado de qualquerirnpulso con! 

trutivo e revolucion5rio sendo que as burguesias do mundo capita 

lista subdesenvolvido sミo vitimas da estrutura e organiza95o de 

sociedade de classe em que vivem( 47 ) . 

"Elas v6em o capitalismo e suas exig6ncias 
sociais , culturais e pol ticas do angulo 
do capitalismo dependente. Ao fazer suare 
vol 	 - 	- - 	1izac 
voluao re das amb1zem-na na escala das reaes fomentadas pelo capll慧賛  
mo dependente. Nenhuma outra classe social 

. 

. 
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as contesta com probabilidades de 6 xito. De 
qualquer modo, condenara-se a rrotaqonizarem 
a nistoria como uma eterna tacanria cte c1epen- 
dencia. Para que eles se ergam acima dessa 
medida, elas precisam ser negadas e arrasta 
aas por outras ciasses. tntim, precisam ser 
compelidas a pensar e a transformar o mundo 
de uma perspectiva universal" (48). 

A produ95o posterior de Florestan Fernandes bscaa 

profurx3ara an.lise dos pontos aqui ressaltados, especialmente do 

significado do car5七er au七ocr5七ico da Revolu95o Burguesa e皿  siー  
七uac6es de capi七alismo dependen七e no con七ex七o do sis七ema caoita 

iista monopo上ista munc1iai' '. 

A demarca95o efetivada, ainda que em termos extre 

mamente abstratos, das conjunturas da evolu95o te6rica do grupo 
original de pesquisadores da Escola de Sociologia da USP, permi 

te reter as transforma9aes que se verificaram, seja a nivel da 
problem5tica b5sica, seja da hip6tese principal da produ9ao dos 
autores considerados. Neste processo, a problem tica bsicase mo 
dificou sucessivamente atる  atingir sua forma atual, qual seja a 

quest5o das rela96es classes-Estado em condi96es de depend6ncia 
estrutural, o que vem a significar um profundo distanciamento da 

problemtica inicial da produ95o dos autores em quest5o. 

Eviden七emen七e que n5o se 七ra七a da 七o七al aus6nci a 

acerca da quest5o do politico quando da vig6ncia desta problems 
tica inicial, bastando recordar que a constru95o da ordem social 
democr5tica era uma das suas dimens6es constitutivas, sen5o de 

sua subsun95o no conceito b5sico de a9るo racional. 

Ora, a periodiza95o conjuntural proposta, deixou 
indicada a xist&-i(ia de duas evolu96es b5sicas desde esta formula9るo 
primeira at6 a presente. 
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De um lado, Cardoso (assim como 工anni) realizou u 

primeira ruptura tendo por base os conceitos de praxis-proje- 

e de aliena95o, os quais foram abandonados posteriormente,sen 
substituidos pelos conceitos de movimento social e de formas 

domina95o, j5 no contexto da formula9るo do conceito de subde- 
senvolvimento, (anteriormente sin6nimo da problem5tica inicial), 

como uma forma de sociedade do modo de produ95o capitalista. 
nalmente, a quest5o da articula9五o entre o sistema econ6mico 
o sistema pol工tico na dupla dimensるo interna e externa, enquanto 

a quest5o das rela96es classe-estado-na95o, veio a se constituir axto 
problem5tica b5sica da produ95o deste(s) autor(es). 

J5 de outro lado, Florestan Fernandes inicialmeri- 

te realiza a reformula95o da hip6tese principal de sua produ95o, 
somente rompendo com a problem5tica b5sica da mesma quando da re 
da95o do texto "Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento(l967), 

no qual a especificidade da revolu95o burguesa dependente se ex 
plicita plenamente, seja a nivel econ6mico seja a nivel pol ti- 
co. 

A indica95o destas duas evolu96es b5sicas permite 
reter o significado e os limites da controvるrsia metodol6gica,ob 

je七o do presen七e es七udo. 

Esta controv&rsia se significa como a procura de 

novos pressupostos te6rico metodol6gicos que possam. dar conta 
da tarefa comum de "vincular a investiga95o sociol6gica com 

transforma9ao da sociedade brasileira'1(5り  na medida em que 
quadros de refer6ncia vigentes se revelam insuficientes para tan 
to, insufici6ncia esta que se estabelece fundamentalmente a ni 

vel te6rico enquanto confronto de concep9aes. 

ma 
七o 
do 

de 

Fi 

e 

a 

os 
七an 
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As posi95es assumidas nesta controvるrsia sao sin 

tese originais que buscam analisar o tipo de a95o (Fernandes, es 
pecialmente) o tipo de praxis-projeto (Cardoso, especialmente)ou 
o 七ユpo de in七en95o (Gianno七ti) predor吐nan七e axB七1七uirx1cソーse, pois, 
no limite em formas de crItica te6rica do estado de consci6ncia 

social, as quais buscam fundamentar propostas de critica pr5ti- 

ca. 

Estas sinteses originais recorrem invariavelmen-

te a quadros de referるncia te6ricos externos para a formula95o 
da problemるtica b5sica em sua dupla dimens5o-estado de consci6n 

cia e es七ru七ura ~ si七ua95o de emerg6ncia des七e. 

Os recursos a Manbheim,・  Sartre Jovem Marx, e Lukacs 

Husserl se efetivam a nivel da primeira dimens5o, e ミ  metodolo- 

gia funcionalista,a economia pol tica de O Capital de Marx (Car-

doso e Giannotti), a nivel da segunda. 

Posteriormen七e, como a pr6pria evolu95o 七e6rica 

dos autores enfocados delineada em r5pidos tra9os acima j5 o in 

dicou, os autores enfocados vieram a romper com as posi96es assu 
midas neste momento, e mesmo com a tend6ncia de assimila95o ime 

diata,sob a forma de sinteses originais, de formu1a96es te6ricas 

externas. 

(g1、 Es七a 七end6ncia seria uma mera ques七5o dem8da(5評  
telectual 'ー'. Consistiria em um caso de Efeito-demonstra9ao? 、ーー ‘ 
Ou, em um caso de Depend6ncia Cientifica? (53) . 

Se estas perguntas n5o podem ser respondidas de 

modo categ6rico no estado atual do estudo proposto, cabe deixar 

. 
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indicado que a hip6tese de trabalho que o orienta indica que se 

trata de um processo te6rico organico do grupo de pesquisadores 
enfocado ou seja, de um processo que se determina na hist6ria 

pr6pria deste e que tem por escopo o objetivo referido de vincu 
lar a inves七iga95o sociol6gica com a 七rans forma9ミo do Bras土1. 

E visando estabelecer algumas reflexaes acerca 

deste objetivo e de sua consecu9ミo, que o presente estudo busca 
apreender as implica96es a nivel da critica te6rica e a nivel da 

critica pr5tico-politica, das referidas sinteses originais en-

quanto tomadas de pos i9るo acerca deste. 
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NOTAS 

01. Acerca da hist6ria do grupo de cientistas sociais em quest5o 

tem-se recente depoimento de Florestan Fernandes, Ver FERNAN 

DES, Florestan, A Sociologia no Brasil, Petr6polis, Editora 

Vozes, 1977, Cap工tulos 7 e 8 especialmente. Em a A Sociolo-

gia numa Era 'de Revolu95o Social, de Florestan Fernandes,t6rn 

se os projetos "Economia e Sociedade no Brasil - Analise so 

ciol6gica do subdesebvolvimento" e "A empresa industrial e m 

S5o Paulo". Op. Cit., Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1976. 

Destaque-sei com referencia ミ  hist6ria da Escola e de sua 

import.ncia para a sociologia brasileira, tamb6m os textoade 
Brand5o Lopes, Juarez Rubens "Reflex6es sobre as Ci6ncias So 

ciais em S o Paulo" in Revista Mexicana de Sociologia 	Ano 

n9 	, Motta, Carlos Guilherme," A Historiografia Bra 

sileira nos 丘1七imos quaren七a anos, 七en七a七iva de uma aval垣  
95 o cr tica" in Debate e CrItica n9 5, S5o Paulo, 1975; 	e 

Keinert, Rubem C6sar "O Desenvolvimento como Preocupaq5o So- 

cioL5gica" FFCL, de Assis, 1972, Mimeo. 

02, Ver Fernandes, Florestan' Mudanqas Sociais no Brasi1,Sるo Pau- 

lo, Difus5o Europ6ia do Livro, 1974. 

3. Ver Fernandes, Florestan Ensaios de Sociologia Geral e Aplj-・  
cada, S5o Paulo, Livraria Pioneira Editora, 1971. 

4. Ver Fernandes, Florestan Elementos de Sociologia Te6rica S5o 

Paulo, Companhia Editora Nacional 1974. 
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5. Ver Fernandes, Florestan A Sociologia numa Era de Revo1u9るo  
Social, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1976. 

6. Cardoso, Fernando Henrique Capitalismo e Escravido Sるo Pau- 
lo, Difus5o Europ6ia do Livro, 1962. 

07 ・ Gianno七七i, Jo56 Ar七hur - 9rigens da Dialる七ica do Trabalho  
S5o Paulo, Difus5o Europ6ia do Livro, 1966. 

08. Cardoso, Fernando Henrique, op. cit. 

9. Giannotti, Jos6 Arthur, op. cit. Este estudo de Giannotti tern 

por obje七o a dial6七ica do 七rabalho formulada por Marx nos N旦  
nuscritos de 1944, sendo portanto um questionamento indireto 
dos pressupostos jovem marxista-sartreanos de Cardoso. Ver o 

Prefミcio ミ  Edi95o Francesa de Origens da Dial6七ica do Trabaー  
也旦, 七ranscr比a parcialmen七e no capi七ulo 三  do presen七e 七rab a 

iho. 

10. O Semin5rio ac&rca de H Q Capital" de Marx foi realizado 	a 

par七ir de 1959 por um grupo informal in七erdisciplinar・  Amn主  
ciativa constituiu uma experi6ncia I mpar nas Ci6ncias 	So- 

ciais no Brasil, podendo inclusive ser pensada como experi6n 

cia originaria do CEBRAP, constituIdo ap6s as aposentadorias 

compuls6rias de professores em 1969. Acerca do CEBRAP, 	de 
sua es七ru七ura e funcionamen七o enquan七o grupo in七erdiscipli ー  
nar, ver o texto citado de Brand5o Lopes. Acerca dos partici 

pantes do Semin5rio ver Cap tulo 2 do presente estudo. Cabe 
ressaltar que Florestan Fernandes se viu excluido, n5o tendo 

portanto participado desse Semin5rio. Ver os capItulos 7 e 8 
do seu livro A Sociolo ia Brasileira, Petr6polis, Vozes,l977. 

11. Ainda n5o foi realizada uma analise exaustiva da 	produ9ミo 

1而品〒iにー屍〒【派IAし D[,些ttAS 
I SOCMS E HUMhN巴竺とー  
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realizada na Escola de Sociologia e PolItica de S5o Paulo e 

na Faculdade de Filosofia e Ciさncias Humanas da USP, no pe- 
nIodo que vai desde 1934 atる  1945 aproximadamente, todavia os 

arrolamentos das obras produzidas pelos autores mais signifi 

cativos permitem assinalar a dominancia da corrente funciona 

lista no per工odo em questo. Ver Candido, Antonio de Mello 

"A Sociologia em S5o Paulo" 

lanni, Oct5vio " 	 'l in Bruno, 

e Ernani Silva S5o Paulo, Terra e Povo, Porto Alegre, Edito 

na Globo, 1969. Ver tamb6m a Introdu9ミo de Folclore e Mudan 
9a Social em Sミo Paulo, em que Florestan Fernandes descreve 

seu aprendizado do funcionalismo. Fernandes, Florestan FOi ー  
clore e Mudan9a Social e m S5o Paulo - Sミo Paulo, Editora A- 

nhernbi S.A. 1961. 

12. Ressalte-se que as posi95es assumidas pelos autores enfocaー  
dos no momento aqui em quest.o vieram a ser posteniormentere 

formulada (Fernandes) e abandonadas (Cardoso, Giannotti 	e 

tamb6m Fernandes). Ver neste sentido a periodiza95o da ・  evolu 

95o do grupo original de pesquisadores da Escola 	proposta 
nes七a in七rodu9 5o. 

13. Ressalte-se que o presente estudo visa estabelecer algumas 

reflex6es sobre as posi96es b5sicas assumidas na controv6r ー  
sia enfocada, privilegian〔わ  portanto a an5lise interna do p6 

lo teoria social. 

14. CARDOSO, Fernando Henrique, "Modelo Politico Brasileiro" ,S5o 

Paulo Difusるo Europ6ia, 1972, pig. 138. 

15. COSTA, Pinto L. A. e Carneiro Edison"As Ci&ncias Sociais no 



27 

Brasil", Rio de Janeiro, CAPES 1955. 

16．工dem, op. ci七．  

17. FERN.ANDES, Florestan "O Desenvolvimento Hist6rico Social da 
Sociologia no Brasil" in A Sociologia no Brasil, Petr6polis, 
Vozes, 1977. 

18. Esta periodiza95o foi efetivada tendo por base as obras do 
grupo original da Escola (Fernandes, Cardoso e 工anni) donde 
seu car5ter tentativo, passivel de enriquecimento quanto da 

inclus5o futura da produ95o dos outros autores do grupo. Res 
salte'-se que Rena七o Jardim Moreira participou 七ai山6m do gru 
po inicial organizado em torno das pesquisas sobre as relaー  
9 6es raciais no Brasil, tendo-se dele afastado logo depois 
Ver Fernandes, Florestan, A Sociologia no Brasil,Petr6polis, 
Vozes, 1977, pg. 186. 

19. FERNANDES, Florestan, Mudanqas Sociais no Brasil, S5o Paulo 
Difus5o Europ6ia do livro l974,29 edi95o,p5g.lO 1. 

20. Acerca da Campanha de Defesa da Escola PiThlica ver as Contri 
bui96es de Florestan Fernandes, incluidas na coletanea deste 
autor Educa95o e Sociedade no Brasil, S5o Paulo Dominus Edi-
tora (Editora da USP) l966.e o texto "Exig&ncias Educacio - 
nais do Processo de Industrializa9るo", de Cardoso e lanni 
in: Octavio, Industrializa95o e Desenvolvimento Social 	no 
Brasil, Rio de Janeiro, Editora Civiliza95o Brasileira S/A, 
1963. 

21. Cabe destacar que, a rigor, a um n工vel te6rico-sistem5tico , 

' 
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esta problem5rica j5 nucleava a produ95o de Florestan Fernan 

des, ocorrendo a sua primeira explicita95o j5 no texto acer 
ca da "Concep95o de Ci6ncia PolItica de Karl Mannheim" (1946). 
Todavia, s6 a partir do texto acerca da exist6ncia ou 	nミo 
de uma crise da democracia no Brasil (1954)6 que a mesma 6 

formulada em termos hist6ricos, isto 6 , enquanto concep9るoc 
Brasil. Ver Fernandes, Florestan, "A Concep95o de Ci&ncia P0 
u tica de Karl Mannheim" in: Elementos de Sociolo9ia Te6rica, 
S5o Paulo, Cia. Editora Nacional, 1974, e "Existe Uma Crise 

da Democracia no Brasil?" e "Obst5culos Extraecon6mjcos 	ミ  
Industrializa95o" in: Mudan9as Sociais no Brasil, Sるo Paulo, 
mや博o Europ6ia do Livro,1974 ・ Ver cap 七ulo l do presente 

22. Ver Bastide, Roger e Fernandes, Florestan, Rela96es Raciais 
entre Negros e Brancos em S5o Paulo, S5o Paulo, Editora A- 

nhernbi, 1955; Cardoso, Fernando Henrique e lanni, Octavio ー  
Cor e Mobilidade Social em Florian6polis, Sミo Paulo, Cia. E- 
ditora Nacional, 1960, textos elaborados dentro dos marcos 

te6ricos vigentes nesta conjuntura. Ver tamb m Cardoso, Fer 
nando Henrique, Capitalismo e Escravidるo no Brasil Meridio ー  
nal, S5o Paulo, Difus5o Europ6ia do Livro, 1962; エanni, Octa 
via, As Metamorfoses do Escravo, S5o Paulo, Difusるo Europ6ia 
do Livro, 1962, textos elaborados ainda a partir deste proje 

to coletivo, todavia, a partir de marcos te6ricos distintos, 
is七o 6,re la七i vos a problem5七ica da aliena9るo.A es七e respei 
to, ver cap tulo 2 do presente estudo. Al6m destas obras, ca 
be ressaltar o estudo de Franco, Maria Sylvia de Carvalho , 
Homens Livres na Ordem Escravocrata, Sるo Paulo, Editora Atiー  
ca, 1974, o qual, elaborado tamb6m no contexto do projeto co 
letivo aqui enfocado, realiza um questionamento dos marcos 
七由6ricos vigen七es na conかュn七ura aqui em que S七ao. 
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23. Ver Cardoso, Fernando Henrique, 
lidade Social em Florian6polis, 
onal, 1960; os textos incluidos 

e ェanni, Octavio, Cor e Mobi 
Sao Paulo, Cia. Editora Naci 
na cole七anea de ェanni,Oc七aー  

via, Industrializa9ao e Desenvolvimento Social no Brasil,Rio 

de Janeiro, Editora Civiliza95o Brasileira S.A., 1963, assim 

como "Estudo de Comunidade" e "Conhecimento Cientifico" 	in 
工anni, Octavio, Sociologia da Sociologia Latino-Americana 

Rio de Janeiro, Editora Civiliza95o Brasileira, 1971; 	ver 
tainb 6rn "Proletariado no Brasil: Situa9ミo e Comportamento So- 
cial" in Cardoso, Fernando Henrique, Mudan9as Sociais na Am 
rica Latina, Sるo Paulo, Difus5o Europ6ia do Livro, 1969. 

24. Recorde-se que Florestan Fernandes n5o participou do Semin-ー  
rユo. 

25. Esta demarca9るo se evidencia especialmente nos textos acerca 
de quest5es de mtodo nas obras de 工anni e Cardoso, redigi - 
das nesta conjuntura emqie insufici6ncias da analise fundio- 
nalista s5o apontadas. Ver 工anni, Octavio, As Metamorfoses dc' 
Escravo, Sミo Paulo, Difus5o Europ6ia do Livro, 1962, e Cardo 
so, Fernando Henrique, Capitalismo e Escravid5o no Brasil Me 
ridional, S5o. Paulo, Difusミo Europ6ia do Livro, 1962. 

26 ・ Es七e posicionamen七o tanわ6m era assui吐do por Oc七avio ェanni e 
por Bento Prado Jinior, sendo que este 丘  ltimo realizou a tra 
du9るo de Ques七るo de M6七odo,de Sar七re,para o por七ugu6S. 

27. Estes posicionamentos sartreano e lukacsiano tem como refe - 

r6ncia posi96es espec ficas destes autores, assumidas 	nas 
obras Quest5o de Mtodo e His t6riae 'eCons c'i6n'cia' de 	Classe, 
respec七ivamen七e. Ver Sar七re,Jean Paul,Que S七ミo de M6七odo , 
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S5o Paulo, Difusミo Europ6ia do Livro, 1967, e Lukミcs, Ceorg, 
Hist6ria y Consci6ncia de Classe, Barcelona, Ediciones Gri 

jalbo S.A., 1975. Al6m dos textos de Cardoso e lanni citados 

na nota (24), ver tamb6m Giannotti, Jos6 Arthur, Origens da 

Dial6tica do Trabalho, S5o Paulo, Difusるo Europ6ia do Livro, 
1966, obra que embora elaborada por volta de 1965, ret6m o 

posicionamento deste autor nas discuss6es do Semin5rio aqui 

em ques七5〇．  

28. Ver cap tulo 2 do presente estudo. 

29. Ver nota 1. 

Cabe assinalar que Giannotti concluiu seu estudo ac6rca das 

Origens da Dial6tica do Trabalho somente em 1965 tendo por 

refer6ncia ainda os marcos da controv6rsia interna ao Semin5 

rio sobre O Capital de Marx, a qual ser5 objeto de an51ise 

no segundo 	Cap tulo do presente estudo. Assinale-se tam 

b6m que somente ap6s 1970 Giannotti publica novos estudos, 

donde sua aus6ncia nas conjunturas finais aqui demarcadas. A 
七ualmen七e, Gianno七七I es七5 concluindo um novo es七udo ac6rcade 
吐al6七ica Ma七erialis七a, no qual Procura romper com a posi9ミo 
assumida na controv6rsia em foco. 

30. Ver, neste sentido, especialmente o texto "Reflex6es 	Sobre 
a Mudan9a Social no Brasil", in Fernandes, Florestan, A So-

ciologia numa Era de Revolu9ao Social, Rio de Janeiro, Zahar 

Editores, 1976, segunda edi9ao; ver tamb6m as reflex6es fi-

nais do presente estudo. 

31. CARDOSO, Fernando Henrique, Empres5rio Industrial e Desenvol 

vimento Econ6mico, S5o Paulo, Difusミo Europ6ia do 	Livro, 
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1965, pig. 69. Destaque-se que anteriormente, este conceito 
se identificava com a problematica origin5ria da Escola ten 
do sido objeto de reformula95o nesta conjuntura. Ver tamb6m 
ェanni, Octavio Estado e Capitalismo - Rio de Janeiro, Edito 
ra Civiliza95o Brasileira, 1967. 

32.  Idem, op. cit., pig. 68. 

33.  Idem, op. cit., pig. 67. 

34.  Idem, op. cit., pig. 70. 

35・ェdem, op ・ C比・ ,p5g・ 71. Na segunda par七e do cap氏ulo 工工 ,Car 
doso realiza a analise dos temas "Crescimento espontaneo e 
Burguesia Nacional" e "Emancipa9るo Nacional e Desenvolvimen- 
to",buscando exa七amen七e es七udar es七a lu七a, is七o 6I o desenー  
volvimento econ6mico como movimei 七o social (ver pig. 72 
seguintes). 

e 

36. Idem, op. cit., pig. 187. 

37. "Conv6m assinalar que ao iniciar as entrevistas com os empre 

s5rios parti da convic95o, corrente na 6 poca, da possibilida 
de de levar adiante o desenvolvimento econ6mico, promover as 

"reformas de base" e alcan9ar formas de participa9るo politi 
cas mais amplas e de distribui95o social mais equi七a七iva por 
interm6dio da polItica nacional-populista. A recons七i七Ui95o 
hist6rico-estrutural da forma95o da sociedade industrial e a 

an5lise do comportamento e das atitudes dos empres5rios mos 
trou-me, no decorrer da investiga9るo, os equIvocos da ideolo 
gia predominante ミ  esquerda e a inconsist&ncia pr5tica das 
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politicas propostas. Este livro foi um esfor9o para ressal 

tar, quando ainda existiam op96es nacional-populistas vigoro 
sas as dificuldades e mesmo impossibilidades de conseguir a 

transforma95o da sociedade brasileira, com as aspira96es in- 

dicadas acima com base 	na alian9a entre empresるrios na 
cionais, Estado e massas populares." t Cardoso, Fernando Henri 
que, Empres言rio Industrial e Desenvolvimento Econ6mico, S o 

Paulo, Difus5o Europ6ia do Livro, 1971, segunda edi9ao, pミgs. 
14 e 15. 

"Foi no processo de realizar um estudo sobre os empresarios na 

cionais, entrevistando-os, que pude ir mais longe na crItica 

as bases sociais e pol ticas de tal estilo de "projeto desen 
volvimes七is七ご‘ ・工sso ocorreu, en七re七anto, n5o apenas porque 
os dados coligidos chocavam com os quadros de refer6ncia ide 

ol6gica mas porque na 6 poca das entrevistas (julho de 1961- 
outubro de 1962) depois da ren丘ncia de J nio, as 	condi9ろes 
pol ticas do pa工s haviam acirrado a luta de classe. 	Parte 

ponder5vel do empresariado nacional conspirava claramente cxxn 

grupos estrangeiros, organizava-se politicamente e enfrenta-

va o sindicalismo nacional populista e o Governo "da burgue 

sia nacional". Cardoso, Fernando Henrique Notas sobre Estado  

e Depend6ncia, S5o Paulo, CEBRAP 1973, Cadernos n9 11, pig. 
37. 

38. CARDOSO, Fernando Henrique e FALLETTO, Enzo, Depend6ncia e  

Desenvolvimento na Am6rica Latina. Rio de Janeiro, Zahar Edi 

tores, 1973. 

Es七e car5七er 七〇七alizador do concei七o de depend6ncia se eviー  
dencia na distin95o estabelecida por Cardoso e Falletto en-

tre este conceito e os de subdesenvolvimento e de periferia, 

buscando ressaltar que s5o "distintos tanto as dimens6es a 



33 

que estes conceitos se referem quanto sua significa9ミo te6ri 
ca". 

"A no95o de depend6ncia alude diretamente ミ  s condi96es 	de 
exist6ncia e funcionamento do sistema econ6mico e do sistema 

pol tico, mostrando as vincula96es entre ambos, tanto no que 
se refere ao pleno interno dos pa工ses como ao externo. 	A 
no95o de subdesenvolvimento caracteriza um estado ou grau de 

diferencia95o do sistema produtivo - apesar de que isso in ー  
plique algumas 'consequ6ncias sociais' - sem acentuar os pon 
tos de controle das decis5es de produ95o e consumo, seja in 
ternamente (socialismo, capitalismo, etc.) ou externamente 
(colonialismo, periferia de'mercado mundial, etc.). As 	no- 

95es de 'centro' e de 'periferia', por seu lado, destacam as 

fun95es que cabem ミ  s economias subdesenvolvidas no -. mercado 
mundial sem levar em conta os fatores pol工ticos-sociais im ー  
plicados na situa95o de depend6ncia". pig. 26.Para os funda 
mentos hist6ricos desta substitui95o, ver Cardoso, Fernando 

Henrique - "Notas sobre Estado e Depend6ncia" S5o Paulo, CE 
BRAP - 1973, Cadernos n9 11, pig. 37. 

39. Ver Cardoso, Fernando Henrique - "O Modelo Pol tico Brasilei 

ro" ー  S5o Paulo, Difusミo Europ6ia do Livro, 1973 e Autorita-

rismo e Democratiza95o - Rio de Janeiro - Editora Paz e Ter- 

ra, 1975. 

40. No texto "Hegemonia Burguesa e independ6ncia econ6mica - ral 
zes estruturais da crise braSileira" (1967), publicado 	em 

CARDOSO, Fernando Henrique, Mudan9as Sociais na Am6rica Lati 
na, S5o Paulo, Difus5o Europ6ia do Livro, 1969, tem-se uma 

reflex5o acerca do caso brasileiro em que as conclus6es do 

referido estudo acerca do empresariado industrial brasileiro 
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sるo retomadas j5 dentro do enfoque da no95o de depend6ncia, 
abandonando a no95o de subcapitalismo. 

41. Ver CARDOSO, Fernando Henrique, Autoritarismo e Democratiza- 
9る  o, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1975, especialmente a In ー  
七rodu9る  o. 

A concep95o de lanni ac6rca do conceito de depend6ncia n5o 
se destingue basicamente do de Cardoso e de Fallett6 donde 
nao 七er sido obje七o de analise. Os 七ex七os de 工anni mais s担  
nificativos para a apreens5o de seu posicionamento ac6rca da 

no95o de depend6ncia sao: A Sociologia da Depend6ncia 	in 
lanni, Octavio - Sociologia da Sociologia Latino Zmericana I 
Rio de Janeiro, Editora Civiliza95o Brasileira l971;"Imperia 

lismo e Rela9aes de Depend6ncia",e"Depend6ncia Estrutural e 
Con七radi95es ェn七ernas'Iernas m ェanni Oc七av工o - 工luperalismo na Am6ー  
rica La七mna,Rio de Janeiro,Edi七〇ra Civiliza95o Brasileira, 
1974. 

Ver tamb6m as analises ac6rca do Caso Brasileiro realizadas 

nas obras de lanni, O. O Colapso do Populismo no Brasil, Rio 
de Janeiro, Editora Civiliza9ミo Brasileira, 1968 e Estado e 

Planifica95o Econ6mica no Brasil (1930-1970) - Rio de Janei-

ro ~ Edi七〇ra Civili z a95o Brasileira,1971. 

42. "Este livro re6ne ensaios que foram escritos sob grande ten 
sao intelectual e moral. O golpe de Estado de 1964 nるo 	me 
apanhou desprevinido. Todavia, com outros intelectuais, n5o 

tive meios concretos para fazer qualquer tipo de oposi9るo v 
lida e eficaz a ditadura militar, que ento se estabeleceu. 

Onde e quando surgia oportunidades, procurei aproveit.-las , 

manifestando o meu inconformismo diante da ruptura com 	as 
pequenas e superficiais conquistas do regime democr5tico em 
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nosso paIs? Fernandes, Florestan, Sociedade de Classes e Sub 

desenvolvimento, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1968, pig. 
7. 

43. Ver especialmente "A dinmica da mudan9a s6cio-cultural no 

Brasil" (1965), texto em que a "irracionalidade do comporta-
mento conservador",6 objeto de minuciosa an5lise.Fernandes, 

Florestan, Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento, Rio de 
Janeiro, Zahar Editores, 1968. 

Destaque especial cabe ao estudo A Integra95o do Negro na 
Sociedade de Classes (1965) o qual 6 uma das, ou talvez mes 
mo a principal obra de Florestan Fernandes. Este estudo es ー  
crito nos anos de 1964 e 1965 foi realizado dentro dos mar-
cos te6ricos entるo vigentes na produ95o deste autor sendo a 
express5o maxima da tens5o te6rica referida. Ver Fernandes 

Florestan - A Integra95o do Negro na Sociedade de三 Classes  
S5o Paulo, Dominus Editora (Editora da USP), 1965. 

44. Os cap tulos constitutivos da Primeira e Segunda Parte 	de 
A Revolu9云o Burguesa no Brasil, foram redigidos em 1966 e so 

mente publicados em 1975, sem modifica96es, donde a profunda 
distancia entre estes capitulos elaborados ainda dentro dos 
marcos te6ricos referidos e os cap工tulos da Terceira Parte 
do referido livro, que foram elaborados em 1974. Ver Fernan- 

des, Florestan, A Revoluqるo Bur9uesa no Brasil, Rio de Janei 
ro, Zahar Editores, 1975. 

45. Idem, op. cit., pig. 88. 

46 ・ Ver especialmen七e "Obs七5cubos ex七ra-econ6mi cos ミ  工ndus七rial主  
za95o" in Fernandes, Fborestan - Mudan9as Sociais no Brasil, 

I 
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Sるo Paulo, Companhia Editora Nacional, 1974. Ver tamb6m o Ca 
pitulo 19 e as Reflex5es Finais do presente estudo. 

47. Idem, Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento, Rio de Ja 
neiro, Zahar Editores, 1969 - pig. 103. 

48. Idem, op. cit., pig. 103. 

49. Idem, Capitalismo Dependente e Classes Sociais na Am rica  La 
tina, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1975; A Revolu95o Bur- 
guesa no Brasil, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1975; 
Circuito fechado Sるo Paulo, Editora Hucitec, 1976. 

e, 

50. Fernandes Florestan, A Revolu95o Burguesa no Brasil, Rio de 
Janeiro, Zahar Editores, 1975, pig. 7. 

51. Florestan Fernandes concebe o recurso a Sartre e Lukacs co 
mo mera quest5o de moda intelectual, o que vem a implicar na 
incompreens5o do car5ter org.nico destas tt retomadas" no con-

texto da evolu95o do grupo de pesquisadores. Ver Fernandes 
Florestan, A Sociologia no Brasil. Petr6polis, Editora Vozes 
1977, especialmente os cap工tulos 7 e 8. Este autor por outro 
lado, concebe sua pr6pria retomada de Mannheim como estrat6 
gia n5o indicando por6m o car5ter b5sico desta na sua produ- 
c5o no perIodo em quest5o. Ver Entrevista em Revista Trans - 
forma95o n9 2 FFCL Assis 1977. 

52. Ver lanni, Octavio - "Estudo de Comunidade e Conhecimento Ci 
ent fico" in Sociologia da Sociologia Latino Americana, Rio 
de Janeiro, Editora Civiliza95o Brasileira, 1971. 
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53. Ver ェanni, Octavio - tt Sociologia e Depend&ncia Cient工fica" - 
op. cit. ノ Como os pr6prios termos indicam exite uma distancia 
entre as analises realizadas por lanni nestes dois textos ci 

tados, correspondendo cada um a uma problem5tica b5sica, isー  
to 6 , aquele a problem5tica inicial da Escola e este a pro - 
blem5tica da depend6ncia. 



CAP l T tJLO 	ェ  
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DEMORA CULTURAL E A CONSTRUqAO DA ORDEM SOCIAL 
工NDUSTR工Aェ』  DEMOCRAT工CA NO BRASェL(1954-1959); Aー  
T工TUDES E MOT工VAqびES DESFAVOR爪lE工S AO DESENVOLV工  
MENTO. 

confer6ncia pronunciada no Instituto Brasileiro de Economia, So 

ciologia e Pol tica no Minist6rio da Educa95o em 28/06/1954, por 

Florestan Fernandes, se imp6e como marco decisivo na evo.1u9ミo 

da produ95o des七e autor por se 七ra七ar da primeira concre七iza9ミo, 

identific5vel, da problemるtica b5sica: 'Raz5o e Constru9ミo da 

Ordem Social Industrial e Democr5tica como analise do Brasil 

da る  poca. Ao mesmo tempo o texto inaugura uma tend6ncia geral 

da produ95o da Escola que se traduz de modo cristalino em pala-

vras recentes de Florestan Fernandes: (uma) "aventura comum de 

vincular a investiga95o socio16gica a 七rans forma9ミod4 sociedaー  
de brasileira" (2). 

A formula9るo aniyel 七e6rico-s is七em5七ico da proー  
blem tica em quest5o j pudera ser retida anteriormente como, 

pro exemplo, no final do texto "O Significado das Ci6ncias So-

ciais no Mundo Moderno" 

(3) (1950 ) no 
q
ual Florestan Fernandes a 

pon七aque: 

"De um lado, elas nos abrem perspectivas quase 
insond5veis de conhecimento e de dom工nio das for 
9as que operam no meio social em que vivemos. De 
outro lado. elas poderミo contribuir, de forma po 
derosa. para a formacao do novo t1p0 de ftomem, 
exユci工cio p e上a cェv工上工zacao Cエentユ土ユca e ユnciustr工aし  
em aesenvoivimento" 'l'. 

"Existe uma Crise da Democracia no Brasi1?tt (i) 
’一‘一‘‘~ 、ー~ “'“、・~ v~ ・’・ “・’~ 、~、・一  ー~‘'～~J一  、‘、一 ~・“ “、ノ  ‘・J』ー  “’・J ・‘・ “一  ‘ 	 ，  

. 
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Estes dois aspectos complementares configuram o 
campo da Sociologia Aplicada, . qual Florestan Fernandes dedica, 

ao longo de todo o perIodo de 1946 a 1960, especial aten9るo. 

Se em 1946, Florestan realiza o estudo deste cam 
po-problem5tica enquanto "A Concep95o de Ci6ncia Pol〔tica 	de 

Karl Mannheim" (5) , j5 a partir de 1947, no texto "O Problema do 

Mtodo da Investiga95o Sociol6gica" (6) , inicia-se um processo 

de autonomiza95o crescente frente a esta concep9ao, seja em ter 
mos da originalidade da formula9ao da prob1em5tica, por Flores-' 
tan Fernandes, seja de sua solu9 o, sem contudo implicar a perー  
da de pontos comuns entre amba5 as produ93es. 

Na conjuntura aqui em foco (1954-1959), Flores- 

tan dedica especial esfor9o de teoriza9ao deste campo'-prob1em5ー  
tica, de que s5o ilustrativos os trabalhos " Sociologia Aplica 

da: Seu Campo, Objeto e Principais Problemas" (1958) (7) , 	"A 
Ci6ncia Aplicada e a Educa9ao como Fatores de Mudan9a Cultural 

P rovocada" (1958) (8)Provocada" (1958) 

Se o estudo da mesma no primeiro texto 邑  realiza 
do a nIvel te6rico'-sistematico, j昌  no segundo texto abrange tam 
bさm o n工vel hist6rlco-, ao ser efetivada em sua 6 ltima parte a 

an5lise do "Dilema Educacional Brasileiro" o qual consiste no 

fato de o sistema educacional brasileiro abranger tinstitui9Ses 
escolares que nミo se ajustam, nem qualitativa nem quantitativa'- 
mente 5 s necessidades educacionais prementes, que s5o comparti-

lhadas em escala nacional ou que variam de uma regi5o para ou- 

tra do pa工s" (9) . I 
. 
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Es七a formula95o h主S七6rica, de res七o,como foi a凸  
teriormente indicado, se evidencia j5 em 1954 no texto acerca 

da propalada crise da Democracia Brasileira. Este texto demar-

ca o inicio da conjuntura em quest.o, por ser exatamente o pri- 
ェneiro em que 七ai formula95o se dる  anivel hist6rico, e em que 
esta 6 resolvida em termos da Hip6tese da Demora Cultural. 

O que 6 a Sociologia Aplicada? Quais seus fun-

damentos te6ricos e suas implica96es pr ticas? Em que consiste 
a originalidade do projeto desta nos termos de Florestan Fernan 

des em rela9ミo ミ  Concep9るo de Ci6ncia Politica de Karl Mannheim? 

Quais os fundamentos hist6ricos da sua proposi9るo por Florestan 
Fernandes enquanto diagn5stico-solu9るo ent.o do Caso Brasileiro? 

Estes s5o os problemas que se imp6em para o estu 
do da conjuntura te6rica em questミo. Cabe ressaltar agora que 
exatamente a Hip6tese da Demora Cultural, como resposta da pro- 

blem5tica hist6rica brasileira na conjuntura em quest5o, ocupa 

papel estrat6gico, pois retるm exatamente os fundamentos hist6ri 

cos da operacionalidade poss vel de um projeto de Sociologia A-

plicada na mesnia.' 

Conceitualmente, Sociologia Aplicada consiste na 

"an51ise dos efeitos disn6micos da vida social e das condi96es 

previs工veis de interven95o racional no controle das situa96es 
em que eles emergem socialmente" (10) sendo que uma das exig6nー  
cias fundamentais da mesma 6 de que seja uma analise do presen- 

te (11) . 

A defini9三o 七ranscri七a permi七e ver迂icar que o 

campo da Sociologia Aplicada proposta por Florestan Fernandes , 

. 
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enquan七o proje七o or土ginal, es七ru七ura-se em 七ermos de uma s工n七eー  
se original en七re os princ工pios 七e6ricos bミsjcos da Ci6ncia Poー  
u tica de Mannheim e os princIpios te6ricos da an5llse funcio- 
nal (12) . Mais especificamente, る  na identifica95o implIcita na 
defini9るo acima entre "efeitos disn6micos" e "situa96es irraclo 

nais" como opostos de "situa96es racionais", isto る  , 	"funcio 
nais", que tal sintese se torna possivel e se efetiva. 

De um lado, a no9ミo de "efeito disn6mico" elabo- 
rada por Florestan Fernandes, como base na critica do conceiー  
to de anomia, feita por Radcliffe Brown, e na sugest5o alterna-
tiva de usar-se, para esse fim, o conceito de "disnomia",6 man 

tida nos termos da fundamenta9.o deste conceIto feita por este 
autor (13) . 

J. de outro lado, o mesmo n5o ocorre com a dis- 

tin9ミo entre os conceitos de situa95o irracional e racional, se 
considerados como referencial ミ  formula95o mannheimniana na con 
texto da discussao acerca da Ci6ncia Pol工tica. 

A distin9三o proposta por Fernandes, ao diferen-

ciar-se da de Mannheim, permite uma identifica95o entre situa 

96es disn6micas e situa95es irracionais, possibilitando 	pois 

que, de outro lado, a funcionalidade se identifique com a racio 

nalidade. Sen5o vejamos. 

Mannheim no in工Cio da 工工工  Par七e de 工deologia e 

Utopia(14) busca responder ミ  pergunta "Porque nるo existe 	uma 
Ci6ncia de Pol工tica?" apontando que esta tarefa 6 tipica da So-
ciologia do Conhecimento (15) . A tentativa de resolv6-la se rea 

nza a七rayるs de tr6s passos que cabe re七er, pois 6 no arubiセ） de旦  
tes que os conceitos de conduta irracional e racionaL se def土nan. 

. 
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Um primeiro passo consis七e na pr6pria formuia95o 
do problema em termos precisos. Esta formula9ミo tem por pressu 
posto a defini9.o de conduta politica como tendo que "ver com o 
estado e a sociedade enquanto estes se encontram em processo de 
desenvolvimentoltU5) . Ou em outros termos: 

"A conduta politica confronta-se com um processo 
em que cada momento cria uma situa9.o tnica, 	e 
procura desemaranhar dessa corrente continua de 
zor9as aigo que tenna um carater cturadouro"' ・ ". 

Donde a quest5o seguinte: 

I'Ex授七ir5 um4 91さncia 一dessa 書又olu9ミo,uIna cie.uma cienー  
cia cia atividade criadora?" 、  1O). 

J5 o segundo passo consiste em solucionar a ques 
tミo da significancia, no campo social, desse "contraste entre o 

que existe e o que esta em vias de tomar exist6ncia", recorren- 

do para tanto a distin9るo realizada por Sch ffle entre dois as-

pectos discerniveis a cada momento da vida s6cio-politica: 

"Primeiro uma s6rie de acontecimentos sociais que 
obedecem a um padrミo e se repetem regularmente: 
e, segundo, os acontecimentos ainda em processo 
de formacるo. em aue. nos casos individuais. cum- 
pre tomar ciecisoes aue ctao origem a situacoes no 
vas e unicas. AOS primeiros, cnamou cie' assuritos 
rotineiros do Estado' ... aos segundos, pbl王ti- 
ca" (19) . 

Mannheim aponta que a fronteira entre ambas as 

classes 6 na realidade extremamente flexivel, todavia torna-se 

Pos S工vel formular es七a dis七in9るo em 七ermos 七e6ricos. 
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"Todo processo social pode ser djvjdido em uxu, 
esfera racionalizada que consiste em processos 
estabelecidos e rotineiros de resolver as situa 
95es que se repetem de maneira ordenada, e a 'i 
racional" que a circunscreve" I乙U). 

95o de que a 
七amen七e a de 

submetendo-o 

do reduzir o 

Finalmente, o terceiro passo consiste na indica- 

caracteristica principal da cultura moderna る  exa- 
"incluir o maximo poss工vel na esfera do racional - 
assim ao controle administrativo - e, por outro la 
elemento 'irracional' ミ  insignifエcancia" (21) . 

. 

Verifica-se pois que る  no inbito especificamente 
do segundo passo que a distin95o racional e irracional se esta- 
belece, sendo especificada em nota que cabe reproduzir aqui. 

"O emprego da express5o 'esfera racionalizath' de 
ye ser tomado num sentido mais lato. Pode ela 
significar uma atitude te6rica e racional, como 
no caso de uma t6cnica que se calcula e determi-
na racionalmente, ou pode ser usada no sentido 
de 'racionaliza9るo', em que uma sequ6ncia de e-
ventos segue um curso regular e previsto (ou pro 

~ ―  - vavel), o que sucede com as conven96es, os usos, 
os costumes em aue a estrutura dos aconteaLnentas 
nao se entende inteiramente, embora careca POS- 
suir um carater estave上 . O uso que Max 	Weber 
faz do vocabulo 'estere6tipos' designa a classe 
mais ampla e as duas subclasses de tend6ncia es- 
tereotipica, (a) o tradicionalismo e (b) o racio 
nalismo. Jミ  que esta distin95o nるo る  important 
para o nosso problema atual, usaremos o conceito 
de 'estrutura racionalizada' no sentido mais com 
preensivo em ctue Max Weber usa a id6ia geral d 
'es七ereo七ipar" (ZZ). 

Ora, esta especifica9ao em termos weberianos vem 
a criar uma dificuldade serissima. Operar ao n工vel do conceito 

de "estereotipa95o" n5o significa um possivel impasse silenciado 
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se considera a questao de que cabe さ  Ci6ncia Pol工tica orientar 
a a95o social no sentido da racionaliza95o crescente tipica da 

cultura moderna? Ou seja,6 possivel conceber quel a' ci邑n- 
cia da pol tica visse a cria95o de estrutura 	normatizadas - 
(estereotipadas) de tipo tradicional? (23) . 

Embora Mannheim nミo coloque esta quest5o parece 
ser possivel afirmar que n5o se inclinaria de modo algum 	por 
uma resposta positiva nesta dire9ミo, mas antes na dire9ao 	de 
uma estereotipa9ao,nonnativiza o cujo paradigma seria a a9ao ra 
cional weberiana, independentemente de sua orienta9ao por valo-
res ou fins racionais propriamente ditos. 

Se auxiliar a cria9ミo de estruturas estereotipaー  
das enquanto tarefa da Ci&ncia da Pol王tica 6 concebida em terrrcs 
de "s工ntese mais completa das tend邑ncias de uma 6 poca (24) , sen- 
do esta一  sintese produto de uma "camada intelectual sem la9os so 

Ou em outros termos, dada a Questao Pedag6gica 
como a questミo b sica da Ci6ncia da Pol工tica, seria 	poss vel 
pensar em uma solu95o pedag6gica tradicionalmente orientada coe- 
ito projeto te6rico-pr5tico de Mannheim?(26) . 

Se em Mannheim esta quest5o 6 silenciada, j5 em 
Florestan Fernarides verifica-se uma tomada de posi9ao enquanto 
resposta explicita, a qual implica a referida diferen9a de con- 
ceitua95o dos processos sociais irracionais e racionais entre 
ambos os autores. 

. 

ciais (
25

), tem- se plenamente a crucialidade des
ta ques tao. 

. 
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No pr6prio 七ex七o acerca da "Concep9ao de C土6ncia 
Politica de Karl Mannheim", Florestan Fernandes, ao final de sua 

an51ise de defini9るo mannheirnniana do objeto da Pol工 tica, agre- 

ga que: 

"Sua funf ins. Ao 謡認競発認窯轟indicars normas e
er meios racio- n9ェs de a9ミ9 capazes de a9elerar 9S 七r讐sfo rm4ー  

9oes necessarias no sentido socialmerite desejac:lo.- 
ou aesejaveiー、‘一 ''. 

Ora, nestes termos torna-se explicitamente impos 

s vel pensar em uma ci6ncia da Pol tica fornecendo meios racio-

nais a a95es 七radicionais, pois n5o se 七ra七a aqui tao somen七e 

de "estereotipar" o irracional, como em Mannheim, senso de o 

"estereotipar" em termos de a95o racional propriamente dita. 

Aqui se torna possivel, pois, pensar a Questo Pe 

dag6gica enquanto formulada segundo o paradigma da a9ミo racio- 

nal; 

"A ques七5o que es七る na base de 七odos os probleー  
mas pr5ticos a serem enfrentados no campo da So-
ciologia Aplicada : Como intervir na organiza- 
9.o da personalidade e preparar o homem para vi-
ver-em uma sociedade secularizada e planificada? 

De um lado, る  preciso indagar como desenvolver no 
homem conhecimentos e capacidades que favore9am 
seu ajustamento ativo as concil9oes de tr.ansi9ao 
e de crise social, com que nos defrontamos 	no 
presente. Existem for9as e influ6ncias contradi 
七6rias em 加co- e depen& es七ri tamen七e das opー  
‘誌γらu嘉n証なお元議扇ime証J agiihhaどd6 C6hー  
ortamento congruentes com as tend6ncias 	de 

transforma9るo da ordem social existente. 
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De o9七ro lado,o es七ado incipien七e des七e procesー  
so n5o nos deve impedIr de indagar quais sミo os 
requisi七os In七electuais da prepara95o para a 、吐ー  
da numa sociedade em que p revalecam os modelos 
racionais de aCao, a planiticacao e a e tica ba- 
seaaa na concep9ao cienti土 ica cio mundo. 

O La七o 6 que se 七ornou pa七en七e que a nova ordem 
social exige um novo tipo de homem, o que cria 
complexas tarefas urgentes para o sistema educa-
cional produzido nela civilizacミo industrial e 
peia socieciacie cie classes" 、  LoI. 

Enl 七ex七く）s nos quais o proje七o' de Sociologia Aー  
Pli cada j5 est5 configurado,6 pos sivel iden七1ncar a formulaー  
95o da distin9るo irracional/racional em foco nos mesmos termos, 

assim como apreender suas consequ6ncias principais. Esta iden- 

tifica9ミo pode ser realizada, seja nos textos te6rico-sistemミti 
cos, seja em textos dedicados ミ  analise do Caso Brasileiro como 

os j5 citados. 

A n工vel te6rico tem-se no texto acerca de 	"A 

Ci6ncia Aplicada e a Educa95o como Fatores de Mudan9a Cultural 

Provocada" (1958) (27) , a constata9るo de que: 

"A Ci6ncia Ap1icada e a Educac5o receberam, 	na 
civiiizacao tecno.Loqlca industrial, um aesenvoi- 
vimento que exprime a interciepenctencia die 	civas 
ordens contradit6rias de condi96es e fatores. 

Primeiro, no plano da consci6ncia racional dos 
fins, dos meios e das condi96es ideais para p6- 
los em pratica: a natureza abstrata do 	saber 
cient工fico-positivo ou dos racioc工nios baseados 
em sua aplica9ミo favorecem a acumula95o r.pida 
de conhecimentos sobre os alvos que devem orien- 
tar, racionalmente, a a9るo humana nessas esferas. 
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A articulac o das duas ordens de condic6es e de 
工atores, atraves cias sェtuacoes SocェaェS'cia ex工S・・  
tencia e cia continua transrormacao delas, tem ta 
vorecicto seja o aiargamento cia consciencia ra- 
cional pelo influxo de valores polarizados 	so- 
clalmente, sej.a a permeabilidade da conscj6ncia 
social e influencias especIficamente racionais. 
No entanto, o desequilibrio persistente das duas 
9rdens de 9ondi96es e de fa七ores vai 9on七ribuinー  
do para reduzir o poder a七uan七e da Ci6ncia Apliー  
cada e da Educac5o. S6 as rotencialidades de am 
Das ciue jociraram incorporacao a consc工encia so- 
d工ai, e, em consequencia, reconhecimento societa 
rio de que sao Tvaliosas' e 'necessarias', 	sao 
exploradas efetivamente e encontram campo para 
operar como mecanismos de mudan9a da situa9.o e- 
xis tente" (3O). 

O texto transcrito, ao mesmo tempo em que expres 
sa em seu conjunto a problem5tica b5sica da obra de Florestan 

Fernandes no periodo em ques't5o, retるm implicitas,a nivel da se 

gunda ordem de condi96es e fatores, as opos土96es sacralizaぐミoー  
seculariza9ao e tradicional-racional. O primeiro termo de cada 

par 6 respons5ve1 pelo n5o aproveitamento racional das potencia 
lidades s6cio-culturais da Ci6ncia Aplicada e da Educa9ミo, isto 
6, da conduta racional (3U , Reencontra-se deste modo a distin- 

95o em ques七ミo, is七o る,a a9るo 七radicional, em rela95o ミ  civil主  
za9言o tecnol6gica e industrial,6 profundamente disn6mica, isto 

6, "irracional". 

Se no referido texto, o par tradicional-racional 

busca explicar especificamente o aproveitamento fragment.rio da 

Ci6ncia Aplicada e da Educa9.o, em textos que t6m por objeto o 

Caso Brasileiro, ele vem a ocupar posi9るo crucial na interpreta 

95o 七e6rica e pr5七ica da prEpria problem5七ica his七6rica, is七o 可  
do processo de constru9ミo da ordem social industrial e democr5- 
uca no Brasil (32)tica no Brasil 
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O texto "Existe uma Crise da Democracia no Bra-( _ 

sIl?'' (1954）、ー一 ', contem a primeira formu1a9ミo plena de uma res 
posta a problem5tica hist6rica brasileira, com base nesta oposi 
9ミo. Mais especificamente, buscando responder por 
tru95o da Democracia no Brasil ainda 6 um processo 
te

(34)

, Florestan aponta que fundamentalmente isto 
processo de Demora Cultural. 

que a consー  
mnciPienー  

se deve a um 

A defim95o 七e6rica abaixo 七ran s cr比a desta hiー  
p6tese, permite reter o modelo analitico de Florestan Fernandes, 

baseado na possibilidade de emerg6ncia de disnomias (irracionaー  
lidades) em setores da vida social estereotipados, em termos de 

tens5es entre padr5es tradicionais e padr6es racionais emergen- 
七es. 

"Uma das hip6teses mais penetrantes da moderna 
in七erpre七acミo sociol6crica 6 a da demora cul七uraL 
Ela consiste na iresuncao de crue. cruando nao 	邑  
n.omogeneo o ritmo cia mucxan9a cias ctiversas esteー  
ras culturais e institucionais de uma sociedade, 
umas esferas podem se transformar com mais rapi-
dez do que outras, introduzindo-se um desequili- 
brio vaniるvel na in七ecrracミo delas en七re si. Quan 
cio isso ocorre. e oDvio crue no p eriocto cie transi 
cao se produzem atritos e tensoes resultantes das 
proprias concacoes cie mucianca social. A s exPecー  
tativas cie comportamento antigas e as recem zor- 
madas coexistem, inevitavelmente, durante algum 
tempo, criando fricc3es nos alustamentos dos in- 
clivictuos a situacoes crue sao por eias recruiaaas 
sociaimente" 、  -'-". 

Cabe deixar ressaltado aqui que a hip6tese 	em 
ques七ミo pressup5e, para sua enuncia95o, teoricamente, uma ten- 
d6ncia ミ  realiza95o plena do tipo emergente, o qual ao 	mesmo 
tempo serve de modelo ideal-tipico para a determina9ミo do grau 
de Demora, isto6 , do grau de jntegra9ao do sistema social (36). 
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Estes pontos se evidenciam no texto a seguir, no 

qual Florestan Fernandes discute a exist6ncia ou n5o de uma cri 

se da democracia no Brasil, no momento aqui considerado. 

"A evolucるo politica do Brasil apresenta certas 
constantes canamicaS, todas elas clotactas cia ines- 
ma siqnificac5o. Uma delas, talvez a mais carac 
teristica, se mostra na tendencia a 	assimilar 
modelos mais adiantados... As t6cnicas normais 
de orcranizac5o do coder politico sミo realmente 
muito compiexas e nao e cie estrannar que se ror- 
meia, nos pa工ses insuficientemente desenvolvidos, 
movおnen七os sociais que 七6m por objetivo a transー  
plantacミo de instituic6es nascidas nos pa工ses a- 
traves aos quais se processou a expansao ao munー  
do ocidental. Com  o correr dos tempos, 	essas 
institui96es acabam sendo reinterpretadas, para 
se ajustarem ao novo sistema cultural e para po-
derem preencher fun96es bem diversas daquelas pa 
ra as quais foram inventadas. Outra constante 
din.mica る  a ciue se oferece na liqac5o das diver 
sas etapas cie orcianizacao cia orciem jegai, com p ro 
positos ciezinicios. emDora' sempre variaveis. 	ae 
promover e intensiricar os iacos cie 	tntecrracao 
nacユona上．  Por 土工ia,uma terceユra caracterェS七工ca 
dinamica surge na esfera da orcianjzac5o da ordem 
legal propriamen七e di七a. A impor七ancia de eleー  
men七os au七oni七5rios 七ende a dii吐fluir gr.adativaー  
men七e na cons七i七uic5o do Es七ado brasileiro,amnー  
cia que os reg工mes cie vma politica autonoma, exー  
penimen七ados a七る  o presen七e no Brasil, 七enham 亀  
vorecido a persist6ncia deles em grau elevado. 

~ 

Essas constantes dinamicas s5o indices ou sinto- 
mas de opera9ミo cont工nua de processos 	sociais 
aue tendem oara o mesmo fim: a constituicミo 
uma ordem legal democratica, coerente com as o 
di96es de exist6ncia social do povo brasileiro 
Elas sugerem duas coisas. Primeiro, que a ins- 
taura9ミo da democracia no Brasil n5o pode ser en 
carada, literalmente, como um processo de todo 
incipien七e, porque ele se exprime mediante -七enー  
.d6ncias definidas do desenvolvimento histoni.co  
social. Segundo, que se trata de um processo em 

~ ~ ~ ’ 

I"“ハノル、A “、 -I 4 、‘ J'1UEN(AS 

1 	SOCIAIS E HUMM4IDADES 
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pleno devir, cujo sentido se torna intelig工vel 
somente atrav6s da anるljse de tend6ncjas evoluti 
vas. Com  isso, acreditamos poder esbo9ar uma ca 
racteF工za9ao, que contrar工a一oq甘e se cie干encie ・ ,C9 
mumente, como verossimei. A orctem iegai tencte, 
na sociedade brasileira, cara um padrるo orcianiza 
tivo clemocratico. 

A descric5o secrundo a crual o Estado brasileiro 
tencie para um pacirao organizativo ctemocratla) nao 
pressupae, (nor sua vez), nenhuma imrlicacao crue 
transcencia aos iimites cias constantes ctinamicas 
assinaladas, nem mesmo quando quanto aos efeitos 
presumiveis da altera95o isolada ou concomitante 
dos processos sociais que as produzem. Assim, o 
viciamento das eleic6es tela influ6ncia 	dos 
'coroneis' ou por rraucies inspiractas no governo, 
a incapacidade aglutinadora dos partidos, incon- 
sist6ncia da opiniミo p6bljca, a invasao das es-
feras do legislativo pelo executivo ou vice-ver- 
sa, etc., n5o aparecem primariamente como mndi- 
ces da aus6ncia de padr6es democr5ticos de com-
portamento pol tico. Mas sim, como ajustamentos 
poss工veis e previsiveis, nos diversos graus em 
que se podem realizar na pratica, tendo-se 	em 
vista as condicaes mesmas do controle lecial ou 
esr)ontaneo das acoes e reiacoes poiiticas em uma 
democracia ainda na rase de elar)oracao socio-cui. 
tural. Doutro lado, tal descricao nao e nem 'o- 
timista' nem 'pessimista', em race cia vicia poi工- 
tica brasileira e das suas perspectivas de de- 
senvolvimen七o. Cons七1七uem, an七es,uma formulaー  
c o de car ter esiDecificamente interpretativo,ba 
seacia em dados de rato e na presun9ao cte que es-
tas altera96es da vida pol工tica brasileira pos-
suem alguma regularidade. 

Isso permite estabelecer uma equa嚇o " objetiva 
do probl9maq9e nos Rreocupa・  o aia9nosti9o .pr早  
porcionado pelas no9oes correntes soDre a' crse 
da democracia no Brasil carece de precisao e cie 
sentido. Na verdade, n5o se pode aceitar 	nem 
os fundamentos nem as implicac6es desse diagn6s- 
tico no IDlano da caracterizacao empirica. 	uma 
'crise' de crescimento ou de desenvolvimento SO 

、一  UNJVEつS!DADE FEDERAL DO RIO GRANDE DOS t允 
ブItUQTFC SE丁α1ALOE CIENC(AS SくX(A1S E i-LUMANLDADF 
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る  admissIvel, digamos por facilidade de expres- 
s5o, quando se trata de organismos completamente 
constituidos. Ora, o que acontece com a democra-
cia no Brasil e que ela esta em elabora9ao soclo 
-cultural; ou seja, era outra terminologia, sua for 
mac5o hist6rica n5o alcancou, ainda, uma etapa a 
diantada de estrutura9ao e de matura9ao politi- 
ca" (37). 

No texto transcrito evidencia-se uma dupla posi 

95o dos "modelos de organiza9るo da ordem legal". 

De um lado, s5o modelos que v6m sendo tendencial 

mente assimilados, sofrendo reinterpreta96es, mas poder5o vir a 
se realizar plenamente. 

De outro lado, s5o modelos ideais-tIpicos que ser 
vem como refer6ncia para a verifica95o das pr6prias rein七erpreー  
ta9aes, e do seu grau de integra95o funcional. 

O fato de este grau de integra95o ser por vezes 
determinado entre a consagra95o formal e a pratica social (co 

mo, por exemplo, quanto aos direitos politicos no texto que se 
segue), em nada altera esta quest5o, pois aquela desempenha o 
papel de modelo ideal-tipico, conforme pode ser constatado no 
七ex七o a seguir 七ranscri七〇I elmque a mp6七ese da Demora Cul七Uー  
ral se explic比a enquan七o in七erpre七a95o do momen七〇  presen七e br旦  
sileiro na concep95o, entao, de Florestan Fernandes. 

"A implan七a9三o quase simul七anea de一  Rep6blica con 
月agや9! ． 興皇α些am9nt9仁9ssas trans土oFma9oes. ・に・  (SUDS ti tUl9ao ao traDairio escravo peio traDa.uio 
livre, desaparecimento das castas e desagrega95o 

Iigこ鴛蕪竃鴛議6) ...慧  concedendo igualados brasileiros,sem lesociais que repioduziam o 
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passado no presente. Essa consagra95o foimal das 
transformac6es foi aceita pelos rnembros das cama 
aas aominantes, mas nao as suas consequenctas pra 
七些as, Poucos se dispuseram a admitir que a opi 
niミo de seus colonos e camaradas ou de seus em二  
pregados e subordinados tivessem o mesmo valor 
ou exercessem a mesma influ6ncia nos destinos da 
Na95o. A pr6pria incapacidade pol工七lcade v5ー  
ribs setores do eleitorado servia para justifiー  
car, pelo menos aparentemente, essas atitudes. A 
composi9るo social das elites dirigentes taith.m 
sofreu os impactos da altera9ao da ordem social 
escravocrata e senhorial, renovando-se, lentamen 
te, em quase todas as regi6es do pa工s. Todavia 
como essas atitudes nada mais eram do q ue racio- 
naiizaCoes para iust工ricar a aprotriacao cio TDO- 
cier, operou-se uma acomocia9ao de interesses no 
seio das camadas dominantes. Aquelas atitudes, 
em vez de serem substitu工das por outras, 	mais 
coerentes com os p rincipios democrミticos. se  man 
tiveram atraves cia disputa cio controiet eietivo 
do eleitorado, por qualquer meio. 

Dai resultou a in6rcia cultural, que se revelou 
prema七uramen 七e 七an七o na dire9ミo dos 	par七idos, 
quanto na ac5o dos qovernos. ー  As medidas aue fo-
ram tomadas, mesmo nos perioctos cie maior eruii- 
cるo politica e administrativa. aue se sucederiam 
a tくevoiuCao cie iu, nao eram de moicie a promover 
as inovacoes cue se taziam socエalmente necessa- 
rias. o 葛  staao ricou aエvorciacio cia N aCao se nao 
em bloco, o que seria imposs工vel, pelo menos em 
diversos setores, de i mport ncia vital para a e- 
xist6ncia e a sobreviv6ncia do Brasil como uma 
comunidade pol tica. Os progressos alcan9ados 
nela chamada lecrislacるo trabalhista ou p ela5 ten 
ciencias a romentar certos ciesenvo上vimentos econo 
micos, no plano da p roducao industrial e aqr工co 
ia ou no cia assistencia a zonas cie 	pauperismo, 
mal a七ingiram os efei七os desejados e, a七6,alguー  
mas vezes chegaram a agravar os problemas. Por 
isso, pouco significam diante das enormes respon 
sabilidades que pesam, no Brasil, sobre os parti 
dos e sobre o governo. 

Infelizmente nミo podemos debater a fundo esses 
problemas. Mas gostariamos de indicar os dois 
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caminりos 讐e se abrem ミ  inicia七iva dos homens 匹  
1一  , 」  一  一  一  Diicos. um, que vem sendo seguido e pressuIDbe 
'uma ェユ上oso土工a p o上工tェca baseada na creriea.nr filー  
turo e~nos efeitos dos. processos espontaneos da 
eY？上u9ao aa§9C些dade IDEas工上eモra ・  Ou七ro一・ gU9i巴  
plica a.esco.Lna ae" uma etica de responsabilidade 
e . a~aecisao de ampliar, onde for possivel,a Rre 
visao. e a interven9ao racional, as articuia9oes 
organicas que devem ex工S七ユr en七re o Es七ado e a 
Na9言o na sociedade brasileira"(38). 

Resumindo: A Demora Cultural, a nivel pol tico, 

tem se expressado na dire95o dos partidos e na a9ミo dos goverー  
nos, significando, no limite, o div6rcio do Estado em rela9ミo 
ミ Na95o, frente ao que abrem-se dois caminhos de solu95o: o da 

mudan9a social espontnea e o da mudan9a social controlada ra- 

cionalmente" (39) . 

Acompanhemos a analise desenvolvida por Flores- 
tan de modo a reter o significado deste segundo cominho como a 

estrat6gia vi5vel para o desenvolvimento da Democracia no Bra- 

sil. Ou seja, trata-se de verificar as possibilidades hist6riー  
cas da Sociologia Aplicada na consecu9ミo de tal mudan9a. 

Apontando que "a educa95o para a democracia come 

9a nas praticas pol ticas - nるo termina nelas", o autor acres-

centa que cabe aos partidos e aos governos estenderem seus a m- 

bitos de a95o e multiplicar os meios de que disp6em de modo a 

cumprir as obriga95es e fun9うes especiais que a si七ua95o brasiー  
leira lhes imp6e. 

"Os partidos, principalmente, se defrontam com a 
necessidade de atrair e de educar nossas popula- 
96es indiferentes a pol工tica, em geral, e 	aos 
princ工pios democr5ticos, em particular, ... Eles 

・  



precisam atrair e depois educar polticamente 龍  
cidadるos de direito, que nミo passam, ainda hoje, 
de eleitores de fato. Os governos, por sua vez , 
se defrontam com problemas que, em outros pai- 
ses, foram resolvidos espontaneamente p e1a mni 
ciativa isolada mas convergente de individuos, 
grupos e ins七円七uユ95es so叫a被・ En七r旦 e円es, soセr旦  
ievamPs que ctizem re月p?i to,a cria9ao'ge,conci叱  
99es ae seguran9a S9C工己iea旦 pro月perictacieべ  ecoりo 
mica que, naepoca ,aa rorma9ao e aa expansao aa 
concep9ao サxDeraJ. '9o muna9I屠解 origem a ciemocra 
cia nos paises ociaentais " 'l ノ . 

且  ne S七e con七ex七o que Florestan apon七a, eI吐七土ndo 
"opini6es estritamente pessoais", as duas quest6es mais delica-
das e perigosas, para quem quer que seja, de nossa vida poilti- 
Ca. "Referimo-nos", acrescenta Florestan, " competi95o dos par-
tidos e ミ  sua representa95o nos governos" (41) . 

"Quanto ミ  primeira questo, parece-nos claro que 
a compe七i95o en七re os par七idos d9ye ser 	l土vre 
e irrestrita. ... Assim sendo, s5o deploraveis, 
do pon七o de vis七a pr5七ico, tan七o a 	de七urpaー  
95o do trabaihismo e do socialismo, 	empreendi 
da em nosso meio pelas classes conservadoras e 
por l工deres pol工 ticos oportunistas, quanto o corn 
bate sem quartel ao comunismo. Ambos conduzem ao 
mesmo efeito: a eliminacao do principal fermen-
to ae poiitizacao aas massas p opuiares D rasiiei- 
ras. ... Quanto a segunda questao, 	parece-nos 
que as pr6prias condic6es de vida econ6mica 	e 
poLltica aconseinam a Particliacao mais ami 上a e 
aireta aos p artictos nas acoes aos governos. 
inauanto nao existirem canais p roprios ae rorma- 
cao e manirestacao cie correntes rigoros,as 	ae 
oPinユao, sera air工cJ.I imPuisionar os controies, 
efetivamente, as ac6es do governo, fora ou acima 
aas ativiaaaes aos p artiaos. AS tres conciicoes' 
que' se impoem sao, como nao poaeriam aeixar ae 
ser: 19) que os partidos se m9difiquem em 	sua 
estrutura e funcionamento, de modo a adquirirem 
unidade. discip1ina e uma plataforma pol tica de 
Zinicta;ZY ) que os interesses economicos e 	os 
ideais politicos de todas as camadas sociais da 
sociectacie brasileIra possam encontrar expressao 
regular e aut6noma nos partidos constituidos; 39) 
e que, finalmente, os partidos populares tenham 

. 
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meios de exercer uma influ6ncia compar5vel ミ  dos 
partidos conservadores. Isso, poderミo dizer, 	6 
uma utopia. Se pud6ssemos atingir esses 	fins, 
ent5o poderiamos resolver com facilidade os pro-
blemas politicos brasileiros sem tantas p reocupa 
9oes com a situa9ao dos partidos. Tamb6m admiti-
mos isso, mas pensamos que, no periodo de transi 
c5o por que atravessamos, seria conveniente ado二
七ar uma es七ra七egia que permi七isse,nos quadt'os S9 
ciais existentes na sociedade brasileira, inten- 
sificar as press6es e os controles sociais sobre 
as atividades do governo. Se isso n5o for conse- 
guido, subsistir5 o div6rcio entre o Estado e a 
Nacミo. com  todos os periqos cue lhe sミo ineren 
七es” 、 '14). 

Os partidos necessitam atrair e educar os eleito 

res,6 necess5ria competi95o livre dos partidos e possibilidade 

de influencia no governo. Se estas s5o as condi96es gerais para 

a realiza9るo plena das fun96es dos partidos' existe ainda outra, 

que se introduziu no texto e que ocupa posi95o privilegiada na 

ェn七erpre七a95o-programa ：七ra七a-se da condi95o l旦．ー  mod士fica95〇  
estrutural e funcional dos partidos de modo a adquirirem unida- 

de, disciplina e uma plataforma politica definida. 

Parece-nos, pois, que embora a liberdade de orga 

niza95o e igualdade na cena pol工tica sejam duas condi96es pre-
sentes na analise da quest5o dos partidos, a questミo principal 

na interpre七a9ミo de Flores七an る  a da "n5o integra95o es七ru七ural 

funcional dos partidos". Tem-se, pois, aqui um problema particu 
lar de Demora Cultural o qual pode ser solucionado atrav6s da 

Muclth-t9a S6cio-Cultural Provocada, isto 6,em termos da Socio- 

logia Aplicada. 

Ora, encerrada esta segunda parte do texto - o 

papel do Estado e dos partidos na organiza95o da vida polItica 
brasileira, com as ref lex6es acima, cabe acompanhar a an.lise 

desenvolvida na parte final do mesmo, buscando verificar sua po 

si95o na in七erpre七a9ミo, dados os referenciais que a七6 aqui 	se 
estebelecex'am. 
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"A Educa95o como Fa七or de 工n七egra95o Poli七ica'与
七ema des七a 七erceira e 丘1七ima par七e vem completar o quadro 
analise da questるo da democracia no Brasil, e mais, vem a 
cons七3-七uir no campo privilegiado para a anるuise e interpre七a95oe 
para a formula9るo de proposi95o prる七icas para o enfren七amen七o do 
problema da Demora Cultural. Ou seja, sendo o problema principal 
da Democracia Brasileira o da Demora Cultural, nada melhor 	do 
que uma solu95o cultural ou, em outras palavras, uma 	Politica 
Cultural Global para a sua solu9るo; dai o privilegiamento da Eー  
duca9る〇  como fa七or da in七egra9る0 p01工七ica,de supera95o do div6E 
cio Es七ad〇ーNa9ミo. 

(Trata-se de) abordar... a interven95o 	do 
Estado, no sistema brasileiro de Educa95o, 一  com 
卿嶋具vos月ropri ame nte, p0土工早co s ・  （・二・！ um?nguぞ  
iegitimo ( cio proDiema aa muaan9a soclo-cultura.L 
provocada) e que tem a vantagem de situar o deba-
te em terreno em que o Estado brasileiro estt apa 
relhado e dis或I e de recursos financeiros ou huma二加  

O car5ter principal da quest5o educacional no con 

texto da Hip6tese da Demora Cultural como explica95o para o esta 
gio de desenvolvimento da Democracia no Brasil pode ser apreendi 
do no texto a seguir, no qual Florestan Fernandes, realizando tlj1 
retrospecto hist6rico" acerca da "interven9ao do Estado no siste 
ma brasileiro de Educa95o", ap6s a Rep丘blica, conclui: 

"Em poucas palavras sob a press5o de 	condic6es 
aestavoraveis mas tamiem p or raita de coerencia i 
aeoiogica e ae inspira9oes revolucionarias ctepen- 
dem politicamente, criou-se uma antjnomja, 	que 
logo se iria revelar um dos focos mais ativos da 
mentalidade do regime republicano. De um lado, im 
punha-se naturalmente a necessidade de educar as 
massas populares 	egressas da antiga ordem es- 
cravocrata e senhorial sem nenhum preparo 	para 
que pudessem participar de uma ordem social legalnen 
七e iguali七ミria. De ou七ro lado, faz-se sen七ir 	三  

da 

se 
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incapacidade dos governos em atender efetivamente a 
essa necessidade. Os efeitos dessa antinomia se 
exprimem vigorosamente em sucessos recentes da 
imp1antacミo do Estado Novo ミ  s insequrancas 	do 
atuai e que, na inconsistencia aos partidos 	e 
aas instituiCoes politicas, na anarquia q ue en-
torpece a vicia po.Lltica nacional e abre um campo 
sem rronteira para o exito cio oportunismo politi 
co, zenomenos para os quais muito contribuem a 
falta de u.n elevado padrミo de educac5o p opularro 
Brasil" t qqi, 

O 七ex七o 七ranscr比o 6 exemplar d〇  七ipo de in七erー  
preta9ミo dominante definidora da conjuntura te6rica da Escola, 
senao vejamos. 

De um lado tem-se a anるlise do momento brasilei-

ro de ent5o, isto 6 , tem-se uma critica do "atual regime" (asー  
sim como do Estado Novo que o antecedeu), de outro, as dimen- 

S6es abrangidas por es七a cr工七ica ~ partidos e demais insu七ul9aes 
pol工ticas (campo estrutural da pol tica), anarquia e oportunis 
mlo (caracter工sticas a n工vel do campo funcional da pol tica) -, 
analisadas na parte anterior de modo minucioso. Como. 	fen&iieー  
nos particulares da Demora Cultural, sミo caracterizados 	como 

"fen6menos para os quais muito contribuiu a falta de um eleva-

do padr5o de educa9笈o popular no Brasil", produto da antinomia- 

necessidade de educar as massas populares/incapacidade dos go- 

vemnos em atender efetivamerte essa necessidade - cpnipr.eendi- 

da como um dos focos mais ativos da instabilidade do 	regime 
republicano. Ou seja, o problema da car6ncia educacional das mas-
sas e da necessidade de super5-1as como campo estrat6gico para 

o confronto da Demora Cultural adquire uma importancia analiti- 
ca crescente. Nミo 6 outro o significado dos trechos a seguir 

transcritos. 
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" ・・ , o sistema educacional brasileiro 	poder5 
produzir efeitos suficientes para alterar, 	em 
um sentido positivo a artjcuj..ac5o do Estado 	5 s 
condi9oes reais da Na9ao" 、 ” ノ．  

''...a ・  escola precisa ser ajustada (46) ... para 
intervir nesse setor (esclarecimento dos i6vens 
com rererencia as obriqaCoes e aos direitos dos 
ciciaciaos em uma democracia) e nele desenvolvercs 
adestramentos necess5rios. De um lado, para mi- 
mistrar de forma homog6nea e impessoal, no seio 
da sociedade brasileira, um conjunto de conheciー  
mentos indispens5veis L socializa95o dos imatu- 
ros, considerados como membros individuais 	de 
uma comunidade pol tica nacional. De outro, para 
corrigir os efeitos das press6es ideol6gicas, e- 
xercidas inevitavelmente pelos adultos sobre os 
jovens em circunstancias diversas, por causa de 
suas convic9oes ou dos seus interesses 

'’ ．・． a interven95o do Estado, com propostas de-
finidas de ajustar o sistema educacional brasilei 
ro a s necessidades mais urgentes da vida politi 
ca nacional, poderia alcancar dois efeitos p resu 
miveis. pr工meユro, criar concticoes dinamicas es- 
senciaimente ravoraveis a transicao de uma ordem 
aemocrat工  ca 工nc工pユen te para uma ordem clemocra七シー  
ca plenamente constitu工da. Falamos em condic6es 
ainamicas porque se trata ae inovacoes cubo obie 
to sao as atituctes, as expectativas e os padroes 
de comportamento, os valores sociais e a persona 
lidade humana, bem como os meios e os fins da E二  
duca9ao afirmamos que s5o essenciais, porque es-
sas condic6es estao na p r5pria base de toda con- 
auta poiitica ciemocratica e cio tuncionamento das 
instituicoes poiiticas nucleares ae uma ordem so 
d工a上．  aemocratェca. Segundo, concorrer ativamente 
para que essas condi96e.s dinamicas se reproduzam 
similarmente, provocando efeitos I .Inormalizadores 
relativamente em 、  forma, nos diferentes tipos de 
questao cie saier se a rede escolar poderia pene- 
trar,de fato, todas as popula96es brasileiras em 
suas diversas camadas. Teoricamente isso 6 Pos 
sivel; praticamente, ctepencte de uma orcanizacao 
aaequacta cie meios e tins na eciucacao nacional. 
us proDiemas mais cariceis estao 	propriamente 
nos limites da democratiza9ミo do 	ensino. A 
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convic9るo de que as oportunidades concedidas as 
camadas populares pelo ensino prim.rio e prof isー  
Sユana上  sao satエS土a七or工as ， 七an七o civan七o a p resun・・・  
9ao cie que a rela9ao dos mais capazes nao prelu- 
aicacia peias barreiras que restringem, economica 
mente, o acesso a outros graus de ensino mdio 百  
superior, sao incompativeis com sua concepC瓦o ver 
ciacteiramente ciemocratica de EducaCdo. Entretan- 
to, seria passive上  aclitl工七工r cri七erios elas七icos e 
variaveis de fixac5o desses limites de acordo a m 
o nivei cie procura cio ensino medio e superior tor 
incavictuos pertencentes as camadas populares e, 
secundariamente, em conformidade com os recursos 
financeiros do Estado. Nesse caso, a 	escola 
りrasileira poderIa proporcionar uma forma9ミo reー  
lativamente uniforme na esfera dos ajustamentos 
sociais na vida polItica e contribuir, indireta- 
mente para criar liames organicos entre o Estado 
e a Na9ミo. 

Enfim, toda a arqumentacミo desenrolada tenta mas 
trar que um dos tatores que prejudicam o desen- 
volvjmento da democracia no Brasil る  a persist6n 
cia de uma mentalidade politica arcaica, inade二  
quada para promover ajustamentos dinamicos n5o 
so a situa9oes que se alterara socialmente, 	mas 
que, estao em ziuxo continuo no presente. A~ con- 
triDui9ao que a ectuca9ao sistematica pode otereー  
cer para alterar semelhante mentalidade exprime, 
naturalmente, as tarefas polIticas que ela pode 
preencher em uma esfera neutra. 

I'...A educa9るo si.stemるtica se apresenta, socio- 
logicamente, como um fator suscetivel de ser con 
trolado, dentro de certos limites, e que exprim 
alterac6es ocorridas ou provoc5veis em uma cole- 
1ユviciaci Cの11ln lllll 、七cc1r” 、 '*0 ノ 

登  a par七ir des七es marcos que se efe七iva o envolー  
vimento de Florestan Fernandes na "Campanha de Defesa da Escola 
Pfiblica" (49) , (o qual se d5) seja em termos da produ95o de an亘  
lises acerca da quest5o, seja de sua divulga9るo em termos 	de 

confer6ncias e comicios piThlicos, seja de contatosI x)lticos com 
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deputados e senadores nos momentos que antecederam a vota95o da 
Lei de Diretrizes e Bases pelo Congresso Nacjonal'50) . 

Es七e envolvimen七o pr5七ico acaba por de七erminar 迦  
portantes efeitos a nivel te6rico, consubstanciados especifica-

mente na reformula9ミo da Hip6tese Principal que busca responder 
ミ problem5tica b5sica do per工odo em questミo. 

Se no subper工odo da obra de Florestan correspon-

dente a conjuntura aqui em foco a Hip6tese se nucleava na no- 

95o Demora Cultural posteriormente vem a nuclear-se na de Dule- 

.ma Social, demarcando-se, pois, novo subperiodo intelectual des 

se au七or. 

Finalmente, cabe ainda ressaltar a vig6ncia da 

Rip6tese da Demora Cultural, at6 aqui analisada apenas na produ 

9ミo de Florestan Fernandes, tambるm na produ95o de Cardoso 	e 

ェanni, donde a unidade te6rica do grupo na referida conjuntura, 

A formula95o da prob1em5tica por Cardoso e 工anni, 

enfatiza o car5ter capitalista da civiliza95o industrial em de-

senvolvimento no Brasil, se distanciando pois neste aspectos da 

formu1a95o de Flore-stan Fernandes na qual este car5ter capita-
lista 6 subsunuUdo no car5ter racional (tecnol6gica-cientifico e 

democr5tico) desta civiliza95o, 'sendo que todavia a resposta ミ  
problem5tica b5sica se d. em t6rmos tるcnicos id6nticos nos tr6s 

autores. 

o 七ex七o a seguir 七ran scrj七o elabora conjun七amenー  
te por Cardoso e ェanni como subsidio a Campanha de Defesa 	da 

. 
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Escola P丘blica (52) permite reter a vig6ncia da hip6tese 	em 

que S七ao. 

Discutindo as dificuldades de elabora9ao de uma 

politica educacional que atenda a s necessidades do processo de 

industrializa95o de uma sociedade como a brasileira, os autores 

apresentam a concep95o de Brasil que fundamenta a analise desen 

volvida. 

Para usarmos uni lugar-comum, nosso Pais る  
formado p or um arquipるlaqo s6cio-cultural compos 
to cie u上na cuia rase economica encontra-se em es 
taqios diversos de desenvolvimento, desde o capi 
taiismo inciustriai. e rinanceiro mocierno ate a e- 
conomia' de subs is七6ncia. 工5七o significa 七amb 6m 
aue o Brasil. nelas p r5prias condic6es de 	sua 
rorma9ao, tem na ciemora cuiturai um ciacto runaa- 
mental constante, que deve ser levado em conta 
pelos que pretendem equacionar os problemas edu- 
cacionajs do Pa工s. 

I'A -iversエdade -o ri七11lo de 七rans -orlna9 - o 	das 
miil七iPlas 5reas s6cio~e con6I吐cas do BrasilI 	e 
mesmo nessas 5reas,que refle七e a precariedadeda 
Pene七ra9ao caP比alis七a,cria,por um lado,neces ．  ~ ー  
HA diversidade do ritmo de transformaaomCiltplas areas scio-econmicas do Brasil,mesmo nessas areas, que reflete a precariedadpenetrao capitalista, cria, por um lado, nesidades econmicas bastante diversificadas, 篇  
precisam ser atendidas pelo sistema educacional. 
Essa situacミo exicre. naturalmente uma orcraniza- 
9ao ectucac工ona上  土上exive上 ,quantitativa e qua上工t三
七i vamen七e. 

Por outro lado, a economia industrial entre n6s 
desenvolve-se num Pais onde a agricultura, 	de 
organiza95o cap比alis七a mui七o prec5ria,ainda 6 
a a七ividade que u七1nza a maior par七e da forxga de 
trabalho dispon工vel, fornece a maior parte 	de 
renda nacional. e. h5 menos de um sるculo, orqani 
zava-se na base do trabalho escravo. A eclosao 
do processo do desenvolvimento econ6mico capita- 
nどモa en七re n6 signi且ca 七arnbるm, pois,a realiza ~ 
95o plena do processo de transforma9ao de uma so- 
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ciedade de castas numa sociedade organizada em 
classes 'abertas'. Mas ainda estamos muito ion- 
ge deste desiderato, e, at6 hoje, coexistem na 
sociedade brasileira, padr6es de comportamento e 
valores que se originaram e t6m sentido apenas 
numa sociedade rigidamente hierarquizada, onde a 
concep9ミo do mundo das camadas dominantes inspi-
rava-s6 em valores patrimoniais, com padr6es de 
comportamento e valores que nasceram e t6m senti 
do apenas nas civiliza96es jndustrjais e urbana. 

Leithremos um fen6meno que ilustra muito bem, e 
a trot5sito, o grau em que devem ser levados em 
conta determinadas sobreviv巨ncias de S ttua9oes 
hist6rico-sociais passadas. Referimo-nos ao pre 
conceito contra o trabalho bra9al, que nos foi 
legado diretamente pela sociedade escravocrata. 
Tミo profundo e generalizado se encontra na socie 
dade brasileira, que Roger Bastide classificou-o 
corno o complexo cia mao branca. Nao pociemos dei-
xar de reconfl.ecer que, a工nda foje, essa e uma cias 
limitac6es mais s各rIas a aceitacao de um sistema 
educacional adequacio as nossas necessiciacies: per 
5i5七e o Preconce工七o con七ra as pro土工ssoes りao 上ユー  
berais, valorizando-se o bacharelismo ret6rico do 
s6culo XIX e a concepc5o 'racionalista' da ciるn- 
cia, tal como a viam os pensactores cio secu ・o icviii. 

Entretanto. apesar da heterogeneidade e da 'd6ca 
.Lage' existente entre as aiversas regioes 	cio 
Pais e as varias esferas da cultura, a sociedade 
brasileira es七5 sofrendo presen七emen七e 七ransforー  
macoes p rotunc1as e rapictas em todos os seus . ni- 
veis. incontra-se em emergencia o que os econo-
mistas chamam de economia nacional. Depois de 
centenas de anos em que a na95o esteve organiza-
da cara exportar produtos tropicais, na base de 
uma economia colonial, veriticam-se moctirica9oes 
fundamentais, que estミo reorganizando a estrutu-
ra econ6mica brasileira em termos de economia ca 
p talis七a-indus七rial" (53) ． 	 ー  

A indica9ミo da problemミtica b5sica da produ9ao de 

Cardoso e de ェanni na conjuntura aqui enfocada assim como da vi 

g&ncia da hipotese da Demora Cultural como resposta ミ  mesma tem 
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por objetivo assinalar a unidade t6orica do grupo de pesquisado 

res nesta conjuntura,' nミo pretendendo ser um balan9o permenoriー  
zado da produ9るo daqueles. 

E em face desta unidade te6rjca que 

uma atividade demarcadora da emerg6ncja de novas 

te6ricas e praticas enquanto ruptura com os marcos 

aqui delineados. 

se cons七itui 

preocupa9oes 

七e6ricos a七6 

Esta atividade, se consubstancia na forma de um 

semin.rjo acerca de O Capital de Marx, cujos resultados se ana 

lisarao a seguir. 
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(1) FERN1JNDES, Florestan. Mudanqas Sociais no Brasil. S5o Pau10 

Di fus5o Europ6ia do Livro, 1974, 2旦  edi9so. 

(2) Idem. A Revolu95o Burguesa no Brasil. Rio de Janeiro, Zahar 

Editores, 1975, p5g. 5. 

(3) Idem. Ensaios de Sociologia Geral e Aplicada. S5o 	Paulo, 

Livraria Pioneira Editora, 1971, 2旦  edi9ミo. 

(4) Idem. Op. cit., p5g. 300. 

(5) Idem. Elementos de Sociologia Te6rica. S5o Paulo, Companhia 

Editora Nacional, 1974, 2旦  edi95o. 

(6) Idem. Ensaios de Sociologia Geral Aplicada. Sミo Paulo, 	Liー  
vraria Pioneira Editora, 1971, 2旦  edi9ミo. 

(7) Idem. Op. cit. 

(8）  工dem. P.ci七．  

(9）工dem. Op. ci七q, 5g. 197. 

(l0)Idem. Op. cit., p5g. 151. 

(.11)Esta exig6ncia ocorre taxnb6m na formula9各o de Ciencia Poll 

uca por Mannheim. Ver MNNHE工M, Karl・ェdeologia e U七oPia ・  
Porto Alegre, Editora Globo, 1950. 
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(12)Os problemas de rntodo ocuparam uma posi95o privilegiada na 

produ9るo de Florestan Fernandes no per工odo entre 1953 e 1957, 
estando os textos produzidos ac6rca deste tema recolhidos na 

coleぬnea Fundamentos Empiricos 旦a Explica95o 	βociologica  
sendo a Parte Terceira "O Mtodo de Interpreta95o Furicionalis 

ta na Sociologia, a principal teoriza9ao de Florestan Fernan 
des, ac6rca deste m6todo. Ver Fernandes, Florestan. Fundamen 

tos EmpIricos da Explica95o Sociologica, Sao Paulo, Editora 
Nacional, 1967. 2- edi9ミo. 

Ver tanib 6m "Funcionalismo e An51ise Cient fica na 

Sociologia Moderna'' in Fernandes, Florestan. Elementos 	de 

Sociologia Te6rica. Sao Paulo Companhia Editora Nacional 1974. 

No texto "Os Problemas de Indu9るo na Sociologia 

Florestan Fernandes realiza um balan9o das solu95es fundamenー  
tais dos problemas da Indu95o na Sociologia, enfocando 
contribui96es de E. Durkheim,M. Weber e K. Marx. 	Fernandes, 

Flores七an・  Fundame n七os Empiricos 血Explica9節  s6叫ologi ca, 
Sao Paulo, Editora Nacional 1967, 2旦  edi 9ao. 

(13)Idem. Ensaios de Sociologia Geral e Aplicada. S5o Paulo, Li- 

vraria Pioneira Editora, 1971, 2旦  edi9ミo. 

(14) MANNHE工M, Karl ， ェdeologia e U七opia. Por七o Alegre, 	Edi七ora 

Globo, 1950, p5g. 101. 

(15)Idem. Op. cit., p5g. 101 

(16)Idem. Op. cit., p5g. 104. 

(l7)Idem. Op. cit., p5g. 104. 

Vt 
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(18)Idem. Op. cit., pig, 104. 

(19)Idem. Op. cit., p5g. 104. 

(20)Idem. Op. cit., pig. 105. 

(21)Idem, O p, cit., pig. 105/106. 

(22)Idem. Op. cit., p5g. 105 (nota n9 3). 

(23)Ressalte'-se que Mannheim aponta a competi9.o sem controle e 
a domina95o pela for9a como as duas principais fontes de ir 
racionalismo na estrutura social. Idem. Op. cit.,, p5g. 	107. 

(24)Idem. Op. cit.,, 	p5g. 136 e seguintes. 

(25)Idem. Op. cit., p5g. 142 e seguintes. 

(26)Idem. Op. cit., p5g. 158 e seguintes. 

Ressalte-se que, buscando demonstrar por meio de 
um exemplo concreto, que o pensamento polItico-hist6rico assume 

formas varias de acordo com as diversas correntes 	polfticas, 
Mannheim se posiciona criticamente em face dos mais importantes 

ideais de correntes po]lticas e sociais dos s&ulos XIX e XX, 

quais sejam: o conservantismo burocr5tico, o historicismo conー  
servador, o pensamento liberal democr5tico burgues, a concep9ao 
socialista comunista e o fascismo. 

七aque ma比  
cr王七ica de 
por5- los a 

Na analise desenvolvida, Mann1eim atribui um des 
a corrente socialista comunista, realizando rigorosa 

alguns de seus principios, visando exatamente iricorr' 

solu9ao da quest5o da nSo exist6ncia ainda de 	uma 

ci6ncia politica. 
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O conceito de ideologia, a quest5o da 	rela95o 
teoria-pratica, a quest5o do pr6ximo passo, e especialmente a 
concep95o de totalidade estrutural enquanto sintese do econ6mi- 

co, do pol tico e do ideol6gico, s5o os pontos analisados por 
Mannheim como cOnstituindo a contribui9るo desta corrente cuja 
singularidade "consiste na combina95o de um irracionalismo exー  
tremo com um racionalismo tamb6m extremo". Este irracionalismo 

se configura devido ao papel estrat6gico que a no9ao do momento 
revolucionario ocupa na teoria e pratica desta corrente, sendo 

que para Mannheim "revolu95o significa que em alguma parte h5 
uma antecipa95o e um intento de provocar uma ruptura na estrutu 
ra racionalizada da sociedade" Ver Mannheim, Karl Op. cit, , pg, 
110 e seguintes. 

Es七a an5uise cr氏ica da con七ribui9ao da correi1 
te socialista comunista 5 solu95o da quest5o-tema do texto de 

Mannheim, 6 retomada por Florestan Fernandes em seu estudo so-

bre a concep9ao de ci6ncia pol tica daquele autor, assim como 
em seus textos acerca da Sociologia Aplicada. Nestes ultimos, 

indicando as diferen9as entre a 6 poca de Marx e a atual, Flores 
tan privilegia a mudan9a cultural provocada, 	racionalmente 

controlada,em detrimento da estrat6gia de momento revoluciona r・  
rio. Ver Fernandes, Florestan "A Concep9ao de Ci邑ncia Pol工tica 
em Karl Mannheim" in Elementos de Sociologia Te6rica. S5o Paulo, 
Companhia Editora Nacional 1974; "A Sociologia Aplicada ~ seu 

Campo, Objeto e Principais Problemas" e "A Ci6ncia Aplicada e 
a Educa9ミo como Fatores de Mudan9a Cultural Provocada" in Enニ  
saios de Sociologia Geral e Aplicada, Sるo Paulo, Livraria Pior' 
neira Edit6ra, 1971. 

(27) FERNINDES, Florestan. Elementos de Sociologia Te6rica. S5o 

Paulo, Companhia Editora Nacional, 1974, 2旦  edi95o, pag.228. 



69 

(28)Idem. Ensaios' de 'Sdciologia Geral e Aplicada. Sao Paulo, 

Livraria Pioneira Editora, 1971, 2旦  edi95o, pag. 147. 

(29)Idem. Op. cit., p5g. 160. 

(30)Idem. Op. cit., p5g. 180/181. 

(31)Ressalte'-'se que esta & a hip6tese explicativa de Florestan 

Fernandes em "O Desenvolvimento Hist6rico Social da Soー  
ciologia no Brasil" e do estudo acerca do "Padr5o de Traba 
iho Cient fico dos Soci6logos Brasileiros". Ver FERNANDES, 

Florestan. A Sociolo9ia no Brasil. Petr6polis, Vozes, 1976. 

(32)Idem. Mudan9as Sociais no Brasil. S5o Paulo, Difus5o Euro- 

p6ia do Livro, 1974, 2旦  edi9ao, especialmente cap tulos 2 
e 3. 

(33)Idem. Op. cit., cap. 3. 

(34)Idem. Op. cit., p5g. 97. 

(35)Idem. Op. cit., p5g. 101. 

(36）工dem. Op. C此． ,p5g. 95 e seguin七es. Uma cr土七ica a 	es七e 

procedimento te6rico-metodol6gica 6 desenvolvida por Maria 

Sylvia de Carvalho Franco em seu estudo Homens Livres na 

Ordem Escravocrata, o qual foi produzido em 1965, como par 

te do referido programa coletivo de pesquisas sobre as reー  
la96es raciais no Brasil. Ver Franco, Maria Sylvia de Car- 
valho, Homens Livres na Ordem\Escravocrata, Sao Paulo, Edi 

tora Atica, Ensaios 3, 1974. Este ponto se evidencia como 

extremamente importante para a analise da produ9ao de Flo- 

restan Fernandes. 
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(37)Idem. Op. cit., p5g. 102. 

(38)Idem. Op. cit., p5g. 103. 

(39)Acerca destes conceitos ver especialmente FERNANDES Flores- 

tan. Ensaios de Sociologia Geral e Aplicada. S5o Paulo Li- 

vraria Pioneira Editora, 1971, 2旦  edi9ミo, p5g. 161 	e se- 

guintes. 

Ver taxnb6m o texto "Obst5culos Extra-eccn&nicos a 

Industrializa9るo", no qual estes conceitos sao utilizados 

para a analise de efeitos disn6micos emergentes nestes pro 
cesso. In Fernandes, Florestan Mudanqas Sociais no Brasil  

S5o Paulo, Difus5o Europ6ia do Livro, 1974. 

(40)Idem. Mudan9as Sociais no Brasil. Sるo Paulo, Difus5o Euro- 

p6ia' do Livro, 1974, p5g, 104. 

(41)Idein. Op. cit., p5g. 105. 

(42)Idem. Op. cit., p5g. 105/106. 

(43)Idem, Op. cit., p5g. 108. 

(44)Idem. Op. cit., p5g. 109. 

(45)Idem. Op. cit., p5g. 110. 

(46)Idem. Op. cit., p5g. 111. 

(47)Idem. Op. cit., pig. ill. 

(48)Idem. Op. cit., pig. 115. 
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(49)Os textos incluidos na coletanea Educa9ao e Sociedade 	no 

Brasil permitem re七er as posi9うes acerca da Lei de Dire七riー  
zes e Bases. FERNANDES, Florestan. Educa95o e 	Sociedade  
no Brasil. S5o Paulo, Dominus Editora - Editora USP, 1966. 

(50）ェdem. Op. ci七．  

(51) Ressalte-se que os pressupostos desta unidade te5rica tem 

na produ9ao de Florestan Fernandes nesta conjuntura a sua 
express5o mais significativa, donde a enfase dada a an51ise 

desta. Ver pagina 	do presente estudo. 

(52)IANNI, Oct5vio e CARIDOSO, Fernando H. "Exig6ncias Educacio-

nais do Processo de Industrializa9るo", in: 工ANNI, Oct5vio. 

Industrializa ao e Desenvolvimento Social no Brasil. Rio de 

Janeiro, Editora Civiliza9ao Brasileira S/A., 1963. 

(53)Idem. Op. cit., pig. 208/209. 
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CAPェTAL工SMO E;AL工ENA9入（h A CONTRO.VE  RS工A ACERCA 	DA 

QUEST入O DO METODO D工ALET工CO. 

"O estudo dos livros de Marx, particularmente de 
um trabalho tao complexo como 'O Capital.' 	tropeca 
em ciiricuictacies tao q rancies aue nao sao superacias a 
cenas veio estorco e veia persistencia. ua seu suxtl 
tubo, 'Critica da Economia Politica', nos predispoe 
a esperar uma grande variedade de assuntos tratados, 
pois como se sabe, economia nるo era uma disciplina 
cubO objeto fosse perfeitamente delimitado, abrancien 
cio portanto os temas mais diversos. l uem aisso, ao a 
nalisar o modo de produ9るo da sociedade capitalista7 
ficam demarcadas as traves mestras ciue sustentam es 
ta sociedade, e por conseguinte, as condi9oes de vi 
da e de luta dos homens que a constituem. O livro nos 
conta, em suma, a 'hist6ria' da produc.o do homem mo 
demno pelo seu proprio trabalno, ciescie a tabrica9ao 
das primeiras mercadorias para troca em esp6cie, at6 
as mais altas criac6es de seu espirito. Na verdade, 
七udo aquilo que diz respei七o . forma9ao do prOprio 
homem e de sua vida espiritual,6 abordado do ponto 
de vista de suas condi9ろes de possibilidades, de sor 
te que caberia a outros escritos a tarefa de expio 
rar por completo os v5rios modos de suas manifesta ~ 
96es. Mas Marx acreditou ter tra9ado pelo menos em 
suas linhas basilares, o esbo9o da praxis moderna. 

Se levarmos em conta o extraordin5rio florescimen 
to atual das ci6ncias do homem, dificilmentecadape百  
soa seria capaz de dominar de uma forma critica to 
dos os terrenos explorados por Marx. Tendo isto em 
vista 6 que nos reunimos num grupo heterog6neo, que 
nos permitisse caminhar com certa seguran9a no inte 
nior dessas ci6ncias, mas que nos custou horas a fio 
de incitantes discuss6es a fim de chegarmos a um vo 
cabul5nio comum. Entretanto agora, depois de mais de 
um ano de semin5rios quinzenais, todos sentimos que 
estamos adotando uma nova maneira de compreender Marx 
e os problemas de nossa sociedade estudados por esse 
autor, o que. sem d丘vida dever言  produzir seus 	fru 
七os"(1). 

O 七ex七o 七ran scr i七o acima, in七rodu9ミo do 七rabalho de 
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Jos6 Arthur Gianotti, "Notas para uma An5lise Metodol6gica de 1 Q Ca 

pital' "(1960), apresenta em linhas gerais o "Semin5rio acerca de 

O Capital" ,objeto principal do presente cap tulo. Em nota referen 

ciada ao 七I七ulo do 七ex七o, Giano七七i agregava que 

"O presen無きrabalho16 fruや 4a le些ura f事七9 理I1 じamente com zsurn しorrea ieユ七e じarctoso, ternanao A.NO 
vais, Fernando Henrique Cardoso, Francisco Weffort, 
Michel Lowy, Octavio lanni e Paul Singer, tendo sido 
suas conclusろes grandemente influenciadas pelos deba 
tes havidos" (2). 

Objeto do semin5rio: O Capital - Critica da Economia 

Pol tica, isto6 , a an5lise de Marx acerca do modo de produ9ao ca 

pi七aliS七a. 

O presente capitulo buscar5 verificar em que consis 

te a nova maneira de compreender Marx e os problemas de nossa so 

ciedade estudados por esse autor, isto 6 , verificar, at6 onde for 

possivel, a partir do material disponivel, os "frutos" desse esfor 

9o grupal ・  

Esta verifica9るo buscar5 estabelecer elementos para 

a discussるo do significado desta atividade te6rica desenvolvida en 

quanto atividade principal da conjuntura aqui enfocada da evolu95o 

da "Escola". 

Determina-se esta atividade como principal por caber 

a ela a iniciativa crucial na conjuntura em questミo, em termos de 

"ir al6m", de romper radicalmente com os marcos te6ricos vigentes 

na conjuntura anterior. 

A produ95o. de Flores七an Fernandes ocupa posi95o. seー・  
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cundariamente conjuntura, realizando-se ainda, dentro destes mar-

cos teoricos. 

Se o trabalho te6rico comum do Semin5rio 巨 	buscar 

"compreender Marx e os problemas de nossa sociedade estudados por 

este autor",6 no interior mesmo desta compreens5o que se 	firmam 

duas posi96es. Uma de posicionamento sartreano-jovem marxista (Car 

doso especialmente) (3),.. cuja versるo da problem5tica te6rica da o 

bra de Marx fundamenta-se na questミo da "luta do homem contra a a 

liena95o" (4). 

Ou七ra (a de Giano七七i) I para a qual es七a ques七ミo 6 a 

problem5tica da obra de Marx Jovem, n5o tendo possibilidade alguma 

de servir de subs七ra七〇  para uma Dial6七ica Ma七erialis七a ・  Es七a deve 

ser buscada em Marx de O Capital, como e enquanto uma "Dial6ticac3o 

Trabalho", e mais particularmente, uma Dial6tica de Trabalho de e 

em dado periodo econ6mico-socia1, no caso capitalista. 

Ora, aqui se cxrnfigura a versミo de Gianotti 	、  acerca 

des七a Dial6七ica.A mesma 6 concebida como cons七1七u七iva da es七ru七竺  
ra intencional fundante do sistema s6cio-econ6mico considerado,.ten 

do por caracteristica b5sica a ser estudada, enquanto tarefa prin 

cipal do marxismo, a reifica9 o. 

Esta reifica9ao a nivel da estrutura intencional fun 

dante vem a servir de referencial para o movimento anal tico de re 

du9ミo das demais intencionalidades reificadas que se constituem nos 

outros niveis do social, a eles explicando. 

Se:considerados o movimento anal tico de redu9るo e 

os termos estrutura intencional e reifica9ao, tem-se o que parece 

(er uma s工ntese original entre uma metodologia de origem fenomeno 

l6gica husserliana e uma tarefa lukacsiana na e para a an5lise de 

\ IIILIOTEIA SITORlM DE‘
一
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―  ~ 
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O Capital, assim como na e para a tomada de posi9るo acerca da Dia 

l6tica Materialista contida neste, e acerca da tarefa do marxismo 

(5).  

S.e e stas s.o as problem5ticas b5sicas de cada posi 

9るo, resta salientar que existe uma ampla gama de posi96es metodo 

l6gicas comuns 具  respeito de temas especificos, tais como: a passa 

gem do abstrato ao concreto, gるnese hist6rica e g6nese l6gica das 

categorias. 

O mesmo ocorre a n工vel da cr工tica econ6mico-politica 

do capitalismo, isto 6 , das categorias b5sicas para a an5lise do 

modo de produ9.o capitalista (mercadoria, valor-de-uso, valor-de- 

ー七roca, valor e 七rabaiho abs七ra七o, mais-valia, acumula9るo, 	e七C.) 

(6).  

inscrevem 
七an七o, no 
七amen七e a 

Ressalte-se que, todavia, estas posi9ろes comuns 	se 
em contextos de problem5ticas diferentes, adquirindo por 

limite, significados distintos, aqui se configurando exa 

originalidade de cada uma das posi95es, a quala an5lise, 

a seguir desenvolvida, busca reter. 



NOTAS 

(1) GIINOTTI, Jos6, Arthur. "Notas para uma an5lise me 

todol6gica de 'O Capital", Revista Brasiliense n9 
29, Sミo Paulo, Maio-Junho 1960. pp. 60-61. 

(2) Ressalte-se que Florestan Fernandes nao participou 

das atividades deste grupo ・  de estudo. Ver "Em busca 
de uma Sociologia cr工tica e militante" em A Socio  
logia do Brasil, Petropolis. Editora Vozes, 1976. pp. 
191-192. 

(3) Recorde-se que esta posi95o tamb6m foi assumida por 
叱avio 工anni,ver ェn七rodu9ミo no七a 26.Op七ou-se, como 
estratgica de an5lise,enfocar tるo somente a obra de 

Cardoso Capitalismo e Escravidるo por expressar ames 
ma de modo mais significativo os pressupostos jovem 

marxista-sartreanos da ruptura com a formula9るo t6o 
rica origin5ria do grupo inicial de pesquisadoresda 

Escola da一  USP. 

(4) CARDOSO, Fernando Henrique. Capitalismo e Escravidるo  
no Brasil Meridional, Sるo Paulo, Difusるo Europ6ia 

cio Livro, 1962. p. 26. Destaque-se que se trata de 

um posicionamento satreano determinado, tendo por 

referencia Sar七re de A Que S七5o de Mる七odo. 

(5) Em en七revis七a informal recen七e ,Gianno七七i apon七ou p旦  
pel b5sico das proposi9Ees fenomenol6gicas husser 

lianas de indaga9るo acerca das estruturas intencio 

nais, e de redu95o, no texto aqui enfocado. Lamenta 

velmente, por nao poder dispor de textos anteriores 
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de Gianotti, n.o publicados, ressente-se a presente 

analise da aus6ncia de elementos acerca da evolu9るo 
七e6rica an七erior des七e au七or. 

C6) Esta posi95o comum acerca dos temas metodol6gicos 

mencionados e de conceitos da Economia Politica mar 

xista se evidencia nos mencionados textos de Cardo 

so e Gianotti. Ver especialmente CARDOSO, Fernando 

Henrique, Capitalismo e Escravidao no Brasil Meni  

dional, op. cit. pp. 13 e seguintes, a GIANOTTI, Jo 

s6 Arthur, "Notas para uma analise metodol6gica de 

O Capital", op. cit., pp. 63 e seguintes e pp. 70 e 

seguin七es. 



Praxis de 'Aliena95o  

Fernando Henrique Cardoso, na Introdu95o a Capitalis  
mo e Escravidるo no Brasil Meridional (1), busca estabelecer o tema 
e om6七odo de in七erpre七a9るo do es七udo em ques七5o. 

"O tema deste trabalho refere-se aos processos de 
constituic5o e desacreqacミo da sociedade escravocra 
ta rio-grandense, vistos a partir da situa9ao social 
que o negro nela assumia. Procura-se analisar a f 
mulac5o de um tipo determinado de sociedade e yeni 
car os ereitos exercictos por seus pactroes 	estru 
rais sobre o comportamento dos agentes sociais que 
cupam as posi9うes polares do sistema: senhores e 
cravos. Simultaneamente, considerando-se os pad 
estruturais que constituem esse tipo de 】  sociedade, 
bem como sua dinmica, como resultante de um con 
to de acろes e relacろes humanas desenvolvidas em 
cti9oes nistorico-sociais concretas. im termos su 
tos: o livro visa a analisar a totalidade social con 
creta que resultou a integra9るo entre senhores e e三  
cravos na sociedade gaucha. 

Contudo. o tema da investiqac5o e os p rob1emas se 
lecionados para ciiscussao nao se esciarecem simpies 
mente peio enunciaco. i necessario mencionar que o 
竺abalh？一6uma 七en七a七智a de uちil主zagミo da 押誓rpre也  
9ao dlia.LeFica na soc干oiogia・ ． 生metoao 9FC9mnico,paF? 
a intepreFa9ao possuそ ’como,toctos 〇§metoa9s, imp旦  
cag99S SOPre o tipo 9e pro9memas,se meciona99s para a analise, oem como soore a rorma ae sua expmica9ao e 
apresentac5o na monoqrafia. Por esses motivos conv6m 
ctiscutir as impmicacoes metociomoqicas mas qerais cio 
emtrecto ca ユnterpretacao ctiaietica na socio.Loqla.p a 
ra ctepois expor. esclarecidos em tuncao cia p erspecti 
va ce anamise actotaaa, os temas e a proomematica aa 
七ese" (2). 

A parte irtod1&jica. geral enfoca de modo privilegiado 
a no9るo de totalidade social concreta, nos marcos estabelecidos a 
cima, buscando estabelecer as diferen9as entre estano9るodial6tica 
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e as no95es de todo estruturalista e funcionalista, incluindo as 

revisadas por Merton e Florestan Fernandes, que buscam superar o 

corte radical entre sincronia-diacronia (3). 

As crtticas de Cardoso ao funcionalismo e ao estrutu 
ralismo se dるo sentido da impossibilidade destes reterem o 

sencial": enquanto este tende ao formalismo, aquele tende ao 
"es 

empと  
rismo (4). Da工  a impossibilidade de ambos solucionarem corretamen 

te a questao das rela95es entre estrutura-a95o-mudan9as sociais. Pa 

ra a solu9るo desta quest五o6 que Cardoso prop6e a no95o de praxis 
na formula95o sar七reana. 

~ 

Cabe ressaltar desde j5 que se trata aqui de um mo 

mento estrat6gico de evolu9るo da Escola, por demarcar a 	ruptura 
com a formula9ao origin5ria da Escola, a qual era dominante (prin 

cipal) na conjutura ,anterjor. 

Buscar-se-i. apreender o modo como esta ruptura se 

deu, assim como as implica96es te6ricas e pr5ticas da mesma. 

O que 6 totalidade social concreta? O que 6 o essen 

cial? O que 6 a praxis? 

Estas quest6es orientarるo a an5lise a ser desenvolvi 

da acerca da posi9ao de Cardoso na controv6rsia metodol6gica 	em 

que s七ao. 

O texto de Cardoso se caracteriza claramente por uma 

posi9五o sar七reana ・  Es七a posi95o se manifes七a seja ao nivel da pr旦  
biem5tica b5sica, aspecto j5 apontado o qual cabe aprofundar, seja 
a n工vel metodol6gico, sendo que esta tomada de posi9ミo sartreana 
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tem por referencial um Sartre determinado, o Sartre deAQuest5o do 

M6todo (1957) (5) o qual retoma a problem5tica jovem marxista da 

ai iena9ao ・  

Retenha-se que, conforme j5 apontado, e conforme se 

analisar5 posteriormente,se trata de uma tomada de posi9ミo sartrea 

na em sintese com principios da Economia Pol tica de 	I' O Capital  
(6),S工n七ese es七a que de七ermina jus七amen七e a originalidade da p発2 
du9るo de Cardoso na conjuntura em questミo. 

A Posユ95o sブr七re an a ー］ovem marxis七a a n工vei da pr旦  
blem5tica, se verifica na apresenta95o do tema e da estrutura do 

trabalho, quando se tem a demarca95o de dois momentos estrat6gicos. 

Um momento inicial (Capitulo I: "O escravo na forma 

9ミo do Rio Grande do Sul"), em que se parte 

''.. , do que 6 dado imediatamente como realidade: 
a mio-de-obra escrava como base da economia expor 
tadora do Rio Grande do Sul. Neste capitulo (...), a 
problem5tica real da tese aparece sob forma transfi 
qurada. Exp6e-se a participacao do escravo no sista 
ma cie proctucao, encarando-se este tema como a..Lco cons 
tituicto, e aqueia como uma pe9a cia engrenagem econo 
mica, cTuando o tema cue se orocura desenvolver no li 
vro e o' 'processo de constituicao de uma totalidade 
nistorica . cue imp上icou na ciupia aiienacao de 	se 
nhores e escravos, O ponto de partida do trabalho e , 
portanto, na verdade, o momento final de um processo 
hist6rico" (7). 

O ou七ro momen七o es七ra七6gico 6 o pr6prio pon七o de che 

gada, 

"No quinto cap tulo e no cap tulo final a exposi9ao 
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se desenvolve de forma a lidar com os v5rios n工veis 
da totalidade concreta: analisam-se, simultaneamente. 
as condic5es de acるo (estruturais e orqanizat6rias)l 
a consciencia reai e possivei cia situacao social, e 
、戸95ocomo praxis ・ V6gm- se,a9m 七emp6,os ~ efe比95 
sobre o comportamento do negro livre exercidos pela 
escravid5o e pelas representac5es dos brancos sobre 
os escravos ( a sociaiiza9ao parcial dos escravos, as. 
expectativas assimtricas nas rela96es entre brancos 
e negros, etc.: resultando na anomia e na desmorali 
zacミo do grupo negro) e as possibilidades abertas o百  
Ia consciencia possivel e efetiva deste estado 	de 
coisas e pela aる5o do neqro para a transformacるo da 
situaCao histOrico-social. Paralelamente, os oroble 
mas ciiscutictos deixam cie ser relativos as concliCoes 
gerais da praxis dos negros para circunscreverem-se 
a tem5tica da transforma9ミo dessas condi9ろes pela 
praxis do homem negro. Chega-se assim ao termo, ten 
do partido da an5lise do escravo como mercadoria co示  
a an5lise do negro enquanto homem, evidenciando-se 
comissooprop6sito mais geral do presente trabalho , 
que 6 o de estudar um momento da hist6ria da luta do 
homem contra a aliena9三o" (8). 

Ponto de partida: problem5tica real transfigurada-a 

dupla aiiena9るo, do senhor e do escravo, Ponto de chegada: proble 

m5tica real - um momento da hist6ria da luta do homem contra a a 

liena9ミo (9). 

Ora, o ponto de chegada pretende-se totalidade 	so 

cial concreta. Resta saber se a problemtica real enunciada possi 

bilita uma Dial6tica Materialista. 

Ser5 em torno da an5lise desta possibilidade ou n.o 

que se es七abelecer5I pos七eriormen七e,o confron七o en七re os 	七ex七os 

de Cardoso e os de Gianotti. 

Cabe,por ora,indicar como a problem5七ica em que旦
七ミo es七5 formulada em "Que 5七5o de M6七odo" de Sar七re: 
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1’ ・・ ・ o homem faz a His七6ria, is七o quer dizer 	que 
ele se objetiva nela e nela se aliena; neste sentido 
a Hist6ria, que 6 a obra pr6pria de toda a atividade 
de todos os homens, aparece-lhes como uma forca es 
tranna na mecaaa exata em que eles nao reconriecem o 
sentido de sua empresa (mesmo localmente eficaz) no 
sen七ido resul七ado to七al a obje七ivo" (10). 

Atente-se que a "aliena9るo" 6 entendida como "nるo re 

	

conhecimento do sentido de sua empresa", isto 6 , como estado 	de 
consci6ncia. Es七a significa9るo da aliena9るo, que se processa a ni 
vel da problem5tica, vem a ter 56rias ェmplica9ろes 七e6ri co-me七odol亘  
gicas e pr5ticas a serem explicitadas posteriormente. 

Se o texto acima explicita a problem5tica b三sica de 
Sartre em termos abstratos, 巨  possivel reter sua formula9ao em ter 

mos hist6ricos, isto 6 , em refer6ncia a dado per玉odo hist6rico, no 
七recho a seguir 七ran 5 cri七〇・  S imul七ane amen七e,emergem a concep9ao 
sartreana da Hist6ria, enquanto totaliza95o possivel, assim como o 

significado hist6rico do marxismo e o papel do intelectual revolu 
．  ~ ．  cionario. 

Estes pontos nos permitirるo compor o quadro para a a 
n5lise do modo como Sartre concebe no texto enfocado o significado 

do existencialismo enquanto complemento necess5rio ao marxismo. 

"O marxismo no S6culo XIX 6 uma tentativa gigan 
tesca n5o somente de fazer a Hist6ria mas de apoda 
rar-se dela, pr5七ica e 七eoni camen七9, unificando o in亘  
vimento oper5rio e iluminando a a95o do pro1etariad5 
pelo conhecimento do processo capitalista e da reali 
dade objetiva dos trabalhadores. No termo deste ei 
forco e pela unificacao dos extloradores e IDela redi 
cao proqressiva ao numero cie ciasses em luta, a his 
tonla aeve ter, enrim, um senticto para o nomem. Toman 
do consci6ncia de si mesmo, o proletariado torna-si 



84 

sujeito da Hist6ria, isto 6 , deve reconhecer-se ne 
la． 	 ー  

Mesmo no combate cotidiano, a classe operaria de 
ye obter resultados de conformidade com o objetivo 
visado e cujas consequ6ncias, pelo menos, nるo se vol 
tarac contra ela" (11). 

Sartre prossegue delineando sua concep9るo de "momen 
七o presen七e'I,is七o 6,formulando a hip6七ese principal que o expi主  
ca: 

"N5o chegamos at6 ai: h5 proletariados. 	Simtles 
mente porque na grupos ce ,procluCao nacionais oue se 
ciesenvo上veram ciirerentemente. N'ao reconhecer a soui 
dariedade destes proletariados seria tミo 	,. absurd6 
quanto subestimar sua separacるo.E verdade q ue as di 
visoes rrutaユs e suas consequencias teoricas (apodre 
cimento cia ideologia burquesa,in七errupCao p rov工so 
ria ao marxismoj obrigou a nossa epoca ase.faz.er .sem 
se conhecer, mas, de outro lado, ainda que soframos 
mais do que nunca suas press6es, nるo 巨  verdade que a 
肌5七6ria nos apareca 七o七almen七e como uma forca 6S七ra 
nha. Ela se faz cada dia por nossas mios diferente 
do que acreditamos faz6-la e, por um imprevisto movi 
mento de retorno, nos faz diversos dacrniloq ue acr 
citamos ser ou tornar-nos; e, entretanto, ela e me 
nos opaca do que foi: o proletariado descobriu e r石  
velou 'seu segredo'; o movimento do capital 6 cons 
ciente de si mesmo, ao mesmo tempo pelo conheciment5 
que os capitalistas dele tomam e pelo estudo aue de 
ie razem os' teoricos cio movimento operario. Para ca 
cia um a muitipiicictacie aos grupos, suas contradi9oes 
e suas separaCoes aparecem situadas no interior de 
unitica9oes mais produndas. A guerra civil, a guerra 
colonial e a guerra estrangeira manifesta-se a todos., 
sob a cobertura ordin5ria das mitologias, como for 
mas diferentes e complementares de uma mesma luta d 
classe. E verdade que a maioria dos p a1ses socialis 
tas nao se conhecem a si mesmos. Entretanto a deses 
talinizacミo ー  como o mostra o exemっ10 polonるs - 巨  tai 
bem um processo cte tomada de consciencia. Assim, 	a 
pluralidade dos sentidos da Hist6ria pode ser desco 
berta a ser posta para si apenas sobreofun.do 一de um 
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七〇七ali z acるo fu七ura, em funcミ〇  des七a e em con七radica〇  
com eia. NOSSO oticio teorico e pratico e o de tor 
nar esta totaliza9るo cada dia mais pr6xima. Tudo e百  
t5 ainda obscuro e, entretanto, tudo est5 em plen五  
luz temos para nos ater aos aspectos te6ricos - os 
instrumentos, podemos estabelecer o m6todo: 	nossa 
tarefa hist6rica, no seio deste mundo polivalente,6 
a de aproximar o momento em que a Hist6ria s6 ter5 
um sentido e em que ela tender5 a se dissolver i nos 
homens concretos que a farるo em comum" (12). 

O texto permite verificar que o problema que o prole 

tarjado enfrenta no presente 6 a pluralidade atual de sentidos da 

Hist6ria em contradi9ミo com o possivel sentido 丘  nico, contradi9ミo 

para cuja resolu95o e o紅cio 七e6rico e pr5七ico do in七elec七ual re 

volucion5rio pode e deve contribuir. Donde a quest5o de m6todo en 

quanto totaliza9ao se colocar como a quest5o crucial. 

Atinge-se aqui, portanto, o segundo n工vel anal tico 

a ques七ao de m6七〇do propos七o para a verifica95〇  das rela96es e旦  
tre o texto da Sartre e o de Cardoso, presentemente enfocados. 

Ao mesmo tempo, abrangendo ambos os niveis (problems 
uco e me七odol6gico), configurou-se a cr氏ica a''in七errup9るo prov三  
s6ria do marxismo" decorrente da dominancia do stalinismo no seu 

amb工七o ・ E para a supera9るo des七a''in七errup95o" que o exis七encial垣  
mo se apresenta como ideol6gico-te6rica e metodologicamente comple 

mentar ao marxismo, ao tomar a "dimensるo humana" enquanto projeto 
exis七encial. Es七a no9るo de proje七o exis七encial 6 cons七i七uttv.a 	da 

problem5tica b5sica do estudo de Cardoso, cabendo pois reter sua 

cons七i七ui9る〇 no 七ex七〇  de Sar七re, an七es de passarmos para a anauise 

do m6七〇do de 七o七aliza95o propos七o por es七e autor,. o qual 6 re七ornado 
por Cardoso no estudo enfocado. 

"Assim, a autonomia das pesquisas 	existenciais 
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resulta necessariamente da necratividade dos marxis 
tas (e nao do marxismo). Enquanto a doutrina nao re 
conhecer a sua anemia (13) , enquanto fundar seu 	Sa 
ber sobre uma metafisica doqmatica (dial邑tica da Na 
tureza) (14) em lugar de apoia-la na compreensao cio 
homem vivo, enquanto rejeitar sob o nome de irracio 
nalismo as ideologias que - como o fez Marx - querem 
separar o ser do Saber e fundar, em antropologia, .0 
conhecimento do homem sobre a existるncia humana, o e 
xistencialismo prossecuir5 suas pesquisas. Isto si可  
nitica que ele tentara esclarecer os ctactos cio b aDer 
marxista com os conhecimentos indiretos (isto 6 , co 
mo o vimos, com palavras que denotam regressivamente 
estruturas existenciais) e engendrar no quadro do mar 
xismo um verdadeiro conhecimento compreensivo 	que 
reencontrar5 o homem no mundo social e o seguir5 em 
sua praxis ou, se se preferir, no projeto que o lan 
9a em dire95o dos poss veis sociais a partir de su5 
si七ua95o defmida.Ele aparecer5, pois, como um fran 
mento do sistema, ca工do fora do Saber" (15). 

Ap6s esta pequena digress5o cabe aprofundar a Ques 
tるo de M6todo (segundo o nivel analitico proposto), o qual busca e 

xatamente indagar a possibilidade de se solucionar a problem5tica 
do proje七o exis七encial,o qual consis七e nas 七en七a七ivas de 	super旦 
戸o de dada situa95o de car6ncia. Sartre diz: 

"Para n§s,, o homem caracteriza-se antes de tudo pe 
ia supera9ao cie sua sユ tua9ao, pelo que ele chega 	a 
fazer daquilo que se fez dele, mesmo que ele n5o se 

reconheaencontramolamais em sua objetivao.la  na raiz do humano e de I窓 superao,io na carn 

ニきこ, Comem r詮器 dao麓霊鼠讐姦案器麟otivid話黒要  

tratc o 嘗e sempre de negobjeto visado, 麗ゾep謂a negao; emtividade: mas 器語 

器諾環き急驚麗罷声咋 re) o 'nるo exis16) 	 七en七e与  so 

A 七o七aliza95〇  a七r av6s do m6七odo progressiv〇ーregressi 
入  
vo se coioca como o principlo teorico-metodologico para o estudo 
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do homem como projeto existencial. Ou seja, trata-se de reter a si 

tua9るo em que, dada a carるncia, constitui-se o projeto como elei 

95o entre possiveis negadores da mesma, enquanto instaura95o de no 
va Si七ua9a〇・  

O m6todo de totaliza95o n5o 巨  outra coisa senるo re 

ter, "descobrir (...) a unidade pluridimensional do ato" (17), is 

to 6 , da praxis, conforme se verifica nos textos a seguir, os quais 

servem de base a concep9るo do M6todo Dial6tico de Cardoso. 

"A praxis, com efeito, 6 uma passagem do objetivo 
ao objetivo pela interioriza9ao, o projeto, como su 
pera9ao subjetiva da objetividade em direCao a ob-je 
tiviciaae, tenso entre as conc ユ9oes objetivas cio meio 
e as estruturas objetivas do campo dos poss工veis, re 
presenta em si mesmo a unidade em movimento da su, 
tividade e da objetividade, estas determina9§es 
deais da atividade. O subjetivo aparece, entao, c 
um momento necess.rio do processo objeto. Para 	se 
tornarem condic6es reais da praxis as condicろes ma 
teriais que governam as relaCoes humanas devem ser 
vividas na particularidade das rela9oes 	particula 
res" (18). 

II今penas opr9j9七o, como 一  media95o 今n七re dois momen 
tos de objetividade, pode dar conta da Hist6ria, is 
to 6 , da criatividade humana" (19). 	 ー  

Ora, buscou-se at6 aqui apontar a influ6ncia sartrea 

na seja a nivel da problem5tica b5sica, seja a nivel metodol6gico 

no texto de Cardoso. Al m disso, referiu-se . exist6ncia de uma o 

riginalidade, de um ir al6m de Sartre, na interpreta9ミo da Dial6ti 

ca proposta por Cardoso, a qual se delineia na solu9三o da pr6pria 

questao do "concreto", da determina95o das determina96es 	essen 

ciais, ou, em outros termos, na passagem do abstrato ao concreto. 

× 
Se a problem5tica geral de inspira9るo sartreana e, 
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portanto, jovem marxista,6 a "luta do homem contra a aliena9るo" 
ao buscar "reconstruir as totalidades sociais neste trabalho como 

totalidades singulares" jsto6 , ao buscar realizar a passagem do 

abstrato ao concreto (20), Cardoso recorre a prop6si96es te6ricas 
marxistas da triaturidade. 

Os 七ex七os a seguir 七ran s cri七os permi七em yenificar a 

concep9ミo de Cardoso acerca da passagem do abstrato ao concreto 

este definido como a "sintese de muitas determina9ろes, unidade do 
diverso" (21). 

Cabe deixar desde j5 apontado o car5ter central, nes 

七es 七ex七os, da ca七egoria 七e6rica maisvalia, a qual permi七e "desven 

dar as rela95es essenciais" (22) , do "sistema capitalista", demar 

cando-se uma profunda distancia em rela95o a vers5o sartreana da 

Dial6tica a qual tem como fundamento da no95o de carncia. DaI a o 

riginalidade da posi9ao de Cardoso acerca do mtodo dial6tico. 

Posteriormente buscar-se-5 verificar como a catego 

ria mais-valia opera na explica9ミo do sistema.escravocrata riogran 
dense, isto 6 , no interior da reflex五o feita por Cardoso 

da prob1em5tica hist6rica. Ou seja, como esta categoria, no 

opera no contexto da problem5tica da luta do homem contra a 

9ao. 

acerca 

limite, 

aliena 

"O pon七o尋e paモ七1聾 imedia七o, o一real‘ 七ran 5堪gu 
ra二se na anaiユS9 舛a嶋tica, n叩a ,serie ae .me事a9oザ  
peias quais as aetermina9oes imeaiatas e simp.Les ( e 
tor isso mesmo parciais, abstratas) alcancam inteli 
bibilictacte, ao circunscreverem-se em constela9oes 
globais (concretas). Por isso o concreto foi defini 
do em conhecida frase de Marx corno 'a sintese de muI 
tas determinac6es, a unidade do diverso'. Mas a op石  
ra9ao inte上ectuai peia quai se ontem'a 	tota.iictacte 
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concreta' implica em que o movimento da raz5o e o mo 
vimento da realidade sejam vistos atrav巨s de re1a 5e百  
reciprocas, e aeterminac.os em sua conexao total. Por 
isso,a in七erpre七ac5o 七o七alizadora na dial6七ica fezー  
-se atraves cia eiaDoraao cie cateqorias capazes de re 
ter, ao mesmo tempo, as contractic'oes cio real em ter 
mos aos ratores nistorico-socials etetivos cie '' sua 
produ9ao (e, neste sentido, categorias 	'saturadas 
historicamente, empiricas) e de categorias n5o defi 
nidas empiricamente, capazes de desvendar as 	rela 
coes essenciais que aparecem de imediato, como afir 
maya Marx, 'mistificadas'" (23). 

"(Estes) dois planos da totalidade concreta nao 
sao concebidos teoricamente como se um fosse a conse 
qu6ncia irreversivel ou mecnica do outro, nem, muT 
to menos, como se os trocessos sociais tal cival os a 
gentes sociais os representam se constituisse 	como 
meros 'inv6 lucros' sem efic5cia sobre as 	condi96es 
que determinam verdadeiramente o processo social. Ao 
contr5rio, as relacろes entre os dois tlanos s5o dia 
l邑ticas, e, na construcao das totalidades sociais. 邑  
necessario elucidar as conexoes reciprocas que 	os 
mant6m como uma unidade entre p6los opostos, diver 
sos, mas integrados. 

Esse procedimento metodol6gico explicita-se na a 
n5lise da sociedade capitalista em 'O Capital'. Po三  
um lado, h5 um movimento da raz5o para a determina 
c五o das relac6es essenciais e a revelacるo conseauei 
te cia torma imeaiata que essas reia9oes assumem ma 
realidade: determina-se a mais-valia como conceJito 
b5sico do sis七ema capi七alis七a e ipso fac七o desvendaー  
-se sua apar6ncia emp工rica sob a forma de lucro, 	o 
mesmo sucedendo no que diz respeito a taxa de mais-
-valia e a taxa de lucro" (24). 

O u seja: 

"A mais-valia nるo se inscreve como um dado da rea 
nda4e emPinユca, como一o lucEo ・ ー Entre七an七o, s6 a p廷  
tir daquele conceito e possivel entender o sistema 
c ap比alis七a com〇  七O七alidade concre七a: coェno um movi 
mento cie cietermina9oes essenciais cclasse capitalista 
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e classe prolet5ria produzindo mais-valia em condi 
9aes determinadas de organiza9るo das for9as produtl 
vas) que se objetivam sob formas que ao mesmo tempo 
as negam e exprimem (o lucro, o mercado, alcirculac5o 
e distribui9ao de mercadorias, etc.). 

Por outro lado, o real fenom6nico nミo possui 	a 
siqnificacるo de uma construcるo do esp rito destitul 
da de conteudo, sentido e eficacia. Ao contrario, e 
le 6 um modo de ser determinado que exprime um doi 
niveis da totalidade concreta e mant6m reiac6es dia 
ieticas com as re.Lacoes essenciais aue nao se 	oDie 
tivam empiricamente. k'or isso, a concorrencia e 	as 
leis do mercado no sistema capitalista nるo sるo anali 
sadas como simples formas mistificadas de existir e 
de ter consci6ncia da vida capitalista. Mas como for 
mas reais, que surgem num dos niveis do 	movimento 
do capital considerado como um processo total" (25). 

A referida posi95o central ocupada pela categoria 
mais-valia, na analise da sociedade escr.avocrata 	-rio-.grandense 

realizada por Cardoso, pode ser retida nos textos que seguem abai 

xo, ainda que em r5pidos tra9os,. sendo ao mesmo tempo, possivel 

apreender o movimento de an51ise de Cardoso. 

蕪麟

"No cap tulo quarto ('Estrutura Econ6mica e Poll 
tica da Sociedade Escravocrata'), por fim, o sentido 
da escravidao na sociedade ga6cha define-se em sua 
totalidade. A praxis escravocrata que aparecia nos 
dois P rimeiro・s cap tulos coIllo um conjunto de 	的ろ  es 
農sapranぼ器ご蓑識器os como umomposto 0ぷ器器署言 cacon蹴  II謙鷲糞響鷺I『I」III 
繊講難鷲難~ 

ou a dres hum器野r-se cvist豊 relam fun器乳getum業aoitu識reoh遺  
~暴，ista . 畠鷲鱗鷺I 

sociedade escravocarata ga6cha constitui-se 	como 
uma tentativa para organizar a produ95o mercantil ca 

italista numa area onde havia escassez de mミo-de二  
-obra. Desde o in工cio, contudo, o sistema assim cons 
tituido trazia em seu bolo um conlunto de contradT 
coes aue definiam o travelamento basico de suas lつ  os 
siDiiiaaaes a.e existencia. A escravia.ao  tora o recur 
so escolhido para organizar a produ9五o em grandる  
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etこニaia 篇搬窯局讐鴛
o
o 昌ふ認甑盆舞認弧go sき言

鷲軍
ismo (a expiorao da mais
si mesmo, incompatvel comobra escrava atravs da quぎ熱裏議な書  

organizar 七6cりica 9 S9cialmen七e9pモodu95o paFa o包  
ter . a intensirica9ao , aa~exp上ora9ao aa mais-vaila re 
iativa., issas comtraai9oes se agu9aram e 	ev1aencia 
ram aesae. o momento, em~ que , a proau9ao~ escravocrata 
gaucna entrou, em rela9oes ae competi9ao com,a proau 
99o assa上arェaa4 p上atユna ・ que ace上erou sua一  α95三greg旦  
9ao. A partir desse momento torna-se possivel descre 
ver e expiicar a socieaaae escravocrata gaucna 	na 

業欝識濡de ea.A器認e , como sistema eocial, em sua sin器監 praidade 
e criatividade, passa a ser compreens vel porque se 

iI繊罵m as condicondiEese a socie鷺蕪襲撫熱鴬鴛裁誉鳶I 
podem ser teoricamente analisadas como resultantes 

『襲「嚢二，
conente

eral罷議舞 e opo joado p寛鴛鷺蕪
lgIer

r鷺  
que determinou as categorias essenciais de 	sistema 
capitalista e escravid五o) permite a compreensao da 
totalidade como concreto. Por isso neste e nos dois 
cap工tulos subsequentes, a analise passa do nivel da 

嵩cu撚糾麓羅意発姦器麗l器aesara腎器意e 器

護費費謂
cial concretai e como pr誌vista a umdimento de I誤o,9a como ren.o da His 

Com efeito, a iartir do auarto capitulo, e. p rin 
cipalmente no quinto( 'A ciesagrega9ao cia orctem escra 
vocrata') e no sexto ('O neqro na sociedade de dlas 
ses em formacao') . o andamento da extosicao de alte 
ra: a historia e vista en. se  taisant. A proD.Lematica 
se enriquece gra9as, a discussao das questるes relati 
vas a consciencia. aa situa9ao ', que se torna, ina.is 
pensavei. para expiicar, ja agora sem o risco ae ser 
mera an5lise mistificadora. as condicEes 	tarticula 
res peias quais a situa9ao sociai se apresenta nisto 
ricamente aos agentes sociais e para determinar as 
linhas de -alternativas possiveis que se abriam para 
a a9るo, entendida como praxis. (...)No quinto cap tulo 
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e no cap工tulo final a exposi9るo se desenvolve de for 
ma a iictar com os varios niveis de totalidade concre 
七a: analisa-se, simultaneamente, as condi96es da 三  
9ao, ( estruturais , e organizatorias), a 	consci6ncia 
reaj.. eへpossivel cia situa9ao social e a a9ao como pra 
Xis .. （乙bJ. 

nnalmen七e, o 七exto a segu叱  七ranscri七o re七6m uma s6 
ria dificuldade inerente a an5lise, desenvolvida por Cardoso, acer 

ca da escravidao no Rio Grande do Sul e da sua dissolu9るo. Esta di 
ficuldade se manifesta ao se considerar a problem5tica b5sica I um 

momento de hist6ria da luta do homem contra a aliena9るo e quem rea 
Izou esta luta os grupos interessados na expans5o do capitalismo. 

Os 七ex七os pern仕七em yenificar que a ca七egoria Homemー  
-ente-esp6cie nミo est5 presente na an5lise sendo prescind工vel, j5 
que a luta contra a escravidるo n五o 6 realizada enquanto um projeto 
universal tendo o Homem por sujeito, sen5o como projeto particular, 
tendo os referidos grupos por sujeito. 

Ao mesm〇  七empo, o 七ex七o transcri七o re七6m a concep95o 
da contradi95o fundamental da ordem social capitalista que veio a 

se constituir, assim como da possibilidade de sua supera9るo pela 
a9るo do proletariado, concep95o esta que, ainda que formulada em 

termos extremamente abstrados, se significa como concep9ミo do Bra 
sil contemporaneo. 

".. .tanto por causa da efic5cia dos mecanismos de 
manuten9ao da ordem, quanto, principalmente,p or cau 
sa cia situa9ao peculiar do escravo no regime escravo 
crata mercantil-capitalista, a dial6tica entre senh6 
res e escravos n五o exprimia o movimento determinants 
do processo social, e a reac5o do escravo estava fa 
aaaa a manirestar-se como revolta e nao como acao ca 
paz ae reconstituir, na base dos pr6prios interesses, 
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a ordem social. As rela96es essenc.ais que marcaram 
o curso dos acontecimentos partiram da contradic5o 
entre a necessidade de intensificar a produc5o 	de 
mais-valia relativa imposta pelo sistema capitalis 
ta a.e proctu9ao e a inviabilidade desse processo numa 
sociectacie cuja produ9ao baseava-se no trabalho 	es 
cravo ． 	 ー  

ASSiIll. da mesma for11l' （了1lP r、 γ・PrHmロ  パコ1、i十ニュ1‘。十コ  ハ。  ‘ユ’J."""I 、“‘」 J.iIくニ  aiiicj. 」一、ノ山 iva. 旦Uヒ  U ェピgよme capita上工sta os 
operarios constituem o verdadeiro limite, no recrime 
escravocrata-'capitalista', o escravo constitui o li 
血七9 d9 sis七ema ・ Mas,一enquan七o no prユmeiro caso a co亘  
traai9ao entre o operarlo e a ordem capitalista pode 
resolver-se clialeticamente, no segundo caso a contra 
ai9ao一nao pocie ser superada pela a9ao do escravo. Ao 
contrario, o senticto da desagrega9ao da ordem social 
9aaao peios grupo月 que 事Sセoricamen七e sao capazes 
ae superar . a contracti9ao dominante entre a~ expansao 
ao,9ap些a上ユ§叩  e a barreira que a e円a impoe一a escr旦  
viaao. buprimir o escravo conservando o operario fo.i 
a expressao consciente do movimento de desintecrrac5o 
da ordem escravonrata em benef工cio dos rrupos emre 
nnacos na generaliza9ao, no pais, no trabalho assala 
niado" (27). 	 ー  
O U seja: 

"Trata-se, por assim dizer, de uma ~ muta95o den 
cr0 cla,aiiena9ao, um momento de media9ao entre a pu 
F主C9nai9ao ag pas事vidage (ser-o加eちo)9 a nega七主  
viaaae capaz de conduzir a supera9ao dialetica" (28). 

Se ao realizar a an.lise hist6nica Cardoso prescinde 
da categoria Homem-ente-esp&cie, operando com categorias sociais 
determinadas, nem por isto esta categoria deixa de desempenhar um 
papel es七ra七6gico a n工vel te6rico-me七odo 16gico, como principio de 
cr tica ao formalismo da corrente estruturalista e principalmen 
te, ao empirismo da corrente funcionalista em sociologia, confor 
me j assinalado. Ora, sera justamente a legitimidade do recurso 
a es七a ca七egoria que ser5 obje七o da cr工七ica de Gianno七七1, 	confor 
me a se seguir analisada. 



NOTAS 

(1) CARDOSO, Fernando Henrique Capitalismo e Escravidるo  

no Brasil Meridional. S5o Paulo, Difusるo Europ6ia 
do Livro, 1962. 

(2) Idem. Op. cit., p5g. 9. 

(3) Idem. Op. cit., p5g. 27. 

(4) Idem. Op. cit., p5g. 14. A concep9ミo de Cardoso da 
no9ミo de:"essencial" ser5 analisada posteriormente. 

(5) SARTRE, Jean-Paul. Questるo de M6todo. Sミo Paulo, Di 
fusミo Europ6ia do Livro, 1967, 29 edi9ao. 

(6) Este ponto vir5 a ser explicitado posteriormente. 

(7) CARDOSO, Fernando Henrique. Capitalismoe Escravidるo 
no Brasil Meridional. Op. cit., p5g. 22. 

(8) Idem. Op. cit., p5g. 25. 

(9) Idem. Op. cit., p5g. 26. 

(10) SARTRE, Jean-Paul. Quest5o de M6todo. Op. cit.,p5g. 
75. 

(11) Idem. Op. cit., p5g. 75. 

(12) Idem. Op. cit., p5gs. 75-76. 
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(13) Anemia esta que so significa como a interrup95o do 
marxismo devido ao stalinismo. 

(14) A critica a dial6tica da Natureza constitui 	ponto 
essencial da Quest5o de M6todo sartreana. Ver a res 
peito GERD, Borheim, Sartre. S5o Paulo, 	Editora 
Perspectiva, 1971. pig. 235 e seguintes. 

(15) SARTRE, Jean-Paul. Quest5o de M6todo. 	Op. 	cit., 
博gs. 145-146. Re S 5 al七e-se que as 七en七a七ivas de mui 
tos marxistas de transformar o processo de conheci 
men七o em mera procura de fa七os e si七ua96es empirと  
cas capazes de provar a verdade contida nos esque 

mas abstratos de determina96es gerais, em nome dos 
princェpios da in七erpre七a95o dial6七ica e sociologia 
enquan七〇  a七1七ude 七otalizadora e universalizan七e , 6 
tambるm alvo de criticas de Cardoso. Ver Cardoso 

Fernando Henrique. Op. cit. pigs. 30 e 31. 

(16) Idem. Op. cit., pig. 78. 

(17) Idem. Op, cit., pig. 92. 

(18) Idem. Op. cit., pig. 81. 

(19) Idem. Op. cit., pigs. 82-83. 

(20) CARDOSO, Fernando Henrique. CapitalismoeEscravid5o  

no Brasil Meridional. Op. cit., p5g. 13. 

(21) Idem. Op. cit., pig. 14. 
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(22) S5o estas "rela96es essenciais" Indagadas na maisー  
-valia, que o estruturalismo e o funcionalismo nao 

sao capazes, de apreender. Da工  a cr工tica de Cardoso 
a es七as correntes in七elec七uais. 

(23) CARDOSO, Fernando Henrique. Op. cit., pig. 14. 

(24) Idem. Op. cit., pig. 18. 

(25) Idem. Op. cit., pig. 25. 

(26) Idem. Op. cit., pigs. 24-25. 

(27) Idem. Op. cit., pigs. 314-315. 

(28) Idem. Op. cit. , pig. 277. 



A Dia1るtica do Trabalho e a Reifiaacミo  

No prefacio a Edi9るo Francesa da Origem da Dial6七ica 
do Trabalho, Gianotti indica o sentido do estudo: 

援aescriar de 観が計詳o.amb捺et詔踊窓ジ
e
ef器濃nc豊

誤畿譜 se hatica 詰％popularxis篇
iza

a乞no Brasilquerda crュ：器 s interse unia 

蕪蕪篇難購薫縛難i簾I 

奪簿葉 juventude. Dai vem aニ  importncia dadManuscritos de 44, que se havia converde cabeceira da juventude politizada 

Nestes termos cabe ressaltar que o estudo "Origem da 
Dial6tica do Trabalho" (1966) nるo foi previamente escrito como cri 
七工ca ユmed工a七a ao 七ex七o de Cardoso em par七icular ・  A 七em5七エca,a pr9 
blematica, os objetivos e as concius6es do mesmo permitem porるm a 

contraposi95o aqui proposta. 

Gianotti, conforme j5 apontado, representa uma outra 
posi9るo acerca da quest5o da dial6tica. Maid precisamente, consi 
derando-se tるo somente Marx (2), autor em questるo nos trabalhos do 
"Seminario", Gianotti pergunta qual das dial巨ticas de Marx: 
Jovem Marx, encontr5vel especialmente, nos "Manuscritos" ou 

maturidade, isto 6 , a dial6tica de O Capital? 

a do 

a da 

    

E no sentido de estabelecer o significado da ruptura 

radical entre e.stas, de mostrar a impossibilidade de aquela se 	a 
Rresentar como dial6tica materialista, impossibilidade 	radicada 
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na sua pr6pria problem5七ica fundan七e, que o esfor9o de Giano七七i se 
d5 (3). Em que consiste esta problem5tica que impossibilita o ma 
ter士alismo na obra do Jovem Marx? Qual, por outro lado, a problems 
七ica de "O Capi七ai"? 

J5 se deixou apontado que a problemtica da obra da 

juventude de Marx, conforme Gianotti,6 a do processo de aliena95o 

do homem (de sua ess6ncia gen6rica) na Hist6ria, e das possibilida 
des de sua desaliena95o. Os textos a seguir transcritos permitem 
aprender es.a..coloca9ミo de Gianotti. 

Discutindo a quest5o da t'Economia Pol tica enquanto 
Ci6ncia da Sociedade Civil" (4), Gianotti escreve: 

..．・ imiDressionou profundamente o pensamento do s6 
cubo XIX a descoberta, feita no seculo anterior, ae 
uma economia pol工tica cient工 fica. A atividade humana 
revela-se subordinada a leis muito proximas das ieis 
naturais, e, o que n5o deixa de admirar, o determi 
nismo social se constitui paradoxalmente a partir da 
acるo de individuos acreditando aqui em plena libercia 
de ・ E da pratica egois七a 99 cad弓 9m que se 土arma , a 
sociedade onde cada individuo s6 6 para si 	quando 
for rara outrem instrumento de satisfa9ミo de suas ne 
cessidades. A determina9ao nasce do estor9o cie liDer 
dade, o ego工smo subjetivo revela-se motor da riqueza 
social objetiva ocorrendo pois entre o subjetivo vi 
sado e o obletivo produzido a mais completa inversao. 
Esse estranho relacionamento nao podia deixar de in 
t-cressar cientistas e fil6sofos. Encontramos, com e 
feito, durante todo o s6culo, a preocupa9五o cresce亘  
te com essa esfera do comportamento humano. Alias, a 
no9ao hegeliana de sociedade civil nasce cia reitexao 
sobre ela (5). No entanto,ern vez de seguir os passos 
dos autores inqieses que, enveredando pelo caminho do 
atomismo sociol6gico, constituiam a organiza9ao eco 
n6mica a partir do comportamento individual tomado 
como elemento, Hegel inscreve a guerra de uns contra 
todos no interior de uma universalidade primeira, de 
acordo com o preceito dial6tica de anteporum conceito 
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さ  dispers5o do particular. 'A pessoa concreta, 	fim 
particular, totalidade de carccimentos e mistura de 
necessidade natural e livre arbitrio,6 o primeiro 
princ工pio da sociedade civil. Mas a pessoa particu 
lar reporta-se necessariamente a outra particularida 
de equivalente de modo a fazerーse valer e a satisfa 
zer-se por interm6dio de outrem e, ao mesmo tempo 7 
a mediar-se pura, simples e unicamente pela 	forma 
universalidade, o que 6 o outro principio'(6). 

Segundo a mesma orienta9ao, Marx tenta enquadrar 
a luta dos individuos na sociabilidade natural 、  de 
Feuerbach. Para isso faz da sociedade civil a necia 
cao cia essencia cienerica cio nomem e cia economia to上i 
tica e critica dessa sociedade" (7) - 

Gi ano七ti apon七a que 6 exa七amen七e es七a iden七1nca95o 

da sociedade civil com a nega9云o da ess6ncia gen6rica do homem que 

serve de fundamento ao projeto cr工tico da obra do Jovem Marx, seja 

enquan七o criuca 七e6rica, seja enquan七o proje七o de cr tica pr.七主  
co-pol工tica. 

Os 七ex七os a seguir 七ran s cri七os permi七em re七er es七es 

efe i七os do fundamen七〇  em ques七るo. 

Ressalte-se que esta identifica95o tem por pressupos 

to uma dada no9るo da Hist6ria como totalidade dial6tica, a qual se 

explicitar. na  an5lise a seguir desenvolvida. 

I議舞驚I

''...(Encuan七o cr工七ica 七e6rica) Essa 丘1七ima iden七i 
ficacao trara a Marx uma serie de vantacienS que 	S0 
aos poucos vao se manifestar. Como a no9ao hegeliana 
possui uma historicidade basilar que os economis七aS 
ミ  o reconheciam ao dominio circunscrito pela econ旦  
~~2器欝~難鷺ima identisque sohegelianaconomi stasla econoico con 
鵬議葉驚麟麟驚糞~ 
~I曹鷺薫鷺麟IIlII 

soluto e, por conseguinte, numa desmistifica9るo d 
produ95o burguesa. No entanto, antes mesmo de chegar 
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a esse resultado, ja o simples fato de inserir a so 
ciedade civil na hist6ria confere a Marx a possibi 
dade de pensar a produ95o como um processo hist6ri 
o que era negado pelos economistas que pretendiam as 
~ 

sentar as formas hist6ricas da circula95o de merca 
rias num sistema produtivo v5lido para todas as e 
n月只 一  

Compreendemos o tipo de historicidade atribuido 
por Marx a sociedade civil se a situarmos em rela95o 
a outras esferas da vida social. O 'materialismo'des 
sa sociedade prov6 a base de todas as formas 	) ~ 響埠  ~鷲鷲鷺鷲蕪「鷺鷲議  
da aliena95otl (8). 

E exatamente por constituir-se como fuicro da aliena 

9ao, que a sociedade civil tamb6m vem a revelar-se como o 	campo 
de emerg6ncia de desaliena9五o possivel, isto 巨  , de 	reapropria95o 
da universalidade primitiva, configurando-se, pois, a diretriz b5 

sica de um programa de cr tica pr5tica: 

"Posto que o homem 6 a raiz de si mesmo, n5o se 
deve inscrever a alienac5o em sua p r6pria ess6ncia 
tazer cia concii9ao numana uma trageclia, como 	pensam 
os autores reliqiosos. Muito ao contr5rio,6 imtres 
cinciivei ciestruir toctas as situacoes sociais em oue 
o homem se avilta,e imperioso vencer os '1〇bst&culos 
opostos ミ  realiza9るo de sua universalidade primitiva. 
Se em 1843 Marx ainda fala na democracia onde o ho 
mem teria ocasi5o de realizar cabalmente sua ess6i 
cia gen6rica, um ano depois j5 se reporta explicit三  
mente ao proletariado como o ponto limite da aliena 
9るo e, por conseguinte, o instrumento pelo qual 	s6 
operar5 a reconcilia95o da forma e do conte6do 	so 
diais" (9). 

Esse destino pr5tico-politico do proletariado se ex 
plici七a plenamen七e n〇  七ex七o a seguir 七ran s cri七o em que Marx anali 
sa o Caso Alemるo, ou seja,seu pr6prio presente hist6rico (10). 

	 、ー一 	 ~―、  

】 rn"isoTU* SE1OffiAt C LI急とミ▲讐(lASI 
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".,..A possibilidade da emancipacミo alem5, afirma, 
reside: 'na constituiCao de uma classe com 	cacteias 
radicais, uma classe da sociedade clvii 	iDurguesaJ 
que n o seja classe dessa sociedade, um estaxrento que 
seja a dissolu95o de todos os estamentos, uma esfera 
que possua um car5ter universal graCas aos seus 	so 
frimentos universais e que nao reivindique uma Justi 
9a particular, pois contra ela nミo se cometeu uma in 
加sti9a par七icular, mas一a きnjus七些a sirap上esmen巽,q幹  
nao apenas reclame urn titulo historico mas um titulo 
humano,一  que nao esteja apenas em oposi9ao parcia上  as 
corlseau邑ncias do recrime politico aiemao mas em oposi 

事o total a seus pressupos七os, uma esfera que n5o sる  
possa emancipar sem emancipar-se de todas as 、  outras 
esferas da sociedade e, portanto, sem emancipar to 
das as outras,aue.numa palavra sela a completa perdi 
頭o do homem e desse modo somente pela completa~ r亘
さ6hcrui S七a dele possa reconquユS七ara si pr6bri9・ Essa 
dissolu95o da sociedade num estamento particular 6 o 
Prole七ariado" (11）・  

Ora, aqui Gianotti prossegue fazendo uma advert6ncia 

sobre o car5ter "l6gico" e nるo hist6rico da potencialidade revolu 

cion5ria do proletariado como negador da aliena95o do homem. 

Es七e car5七er''16gico" se cons七1七Ui exa七amen七e a pa三  
tir dos marcos da concep9ao de totalidade hist6rica pressuposta na 

problem5七ユca do Jovem Marx,explicユ七ado no 七ex七o aba工xo 七ranscri七〇・  

"Em. crue pese ao viqor desse 6 ltimo texto,6 preci 
so atentar para o fato de que a revolu9ao proietaria 
surcie como a neqacao da nega9ao de um processo hist旦  
rico cubos termos sao determinados logicamente, 	ao 
inv6s de o serem por intermedio cia investiga9ao con 
creta da sucess5o dos sistemas produtivos e, em par 
ticular, de uma an5lise do sistema capitalista que 
mostrasse como nele o proletariado se apresenta com 
a forca inaudita de o superar e, ao mesmo tempo, grd. 
cas a situaCao privileqiada dessa classe em reia9ao 
a todas as outras, com一  a capacidade de alterar . por 
completo as formas tradicionais da dininica social. 

引BUUMVE IDADE FEDERAL 00 RIO GRA' 
f.DE C NCIA SOCIAIS E HUMANDAO( 
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議鷺鷺驚

Nesta altura de sua carreira cient工 fica, quando amn 
da desconhecida a especificidade da sociedade capI 
talista, cruanao ainaa nao tinria ciescoiDerto a catearo 
ria de mais-valia e esperava demonstrar ser o lucro 
proveniente da circu1ac5o de capitais. Marx 'a p rio 
ri' enquaaraaa a totaiiciacie nistorica num movimento 
ternミrio e a considerar como um processo evolutivo 
aue tem p or principio a comunidade primitiva, a so 
ciedade civil como etapa intermediaria de radicaliz.a 
95o da aliena9ミo e o comunismo como terceiro moments 
a recuperar o universal origin5rio num nivel 	supe 
~en七o 七er 

~驚~驚麟驚鷺~ 

証~ ．  Marx 
inicia a hist6ria da sociedade civil pela separa95o 
do social e do pol工tico, encontrada na Antiguidade, 
o que pressupろe uma unidade anterior; de etapa 	em 
etapa atinge finalmente o ponto limite de aliena9るo 
representado pela classe que perdeu todos os titulos 
humanos. Mas a completa p erdic5o redundar5 na salva 
cao axsoiuta e na inaucruracao cia nistoria p roiriamen 
te dita. uessa torma a revoiucao p roietaria naure sua 
necessiciacie e suas tor9as, nao nas contracti9oes par 
ticulares do sistema caDitalista. mas nas 	contradi 
coes universais cacia vez mais aDsoiutas c'ue 	nutrem 
a inquieta9ao e a evoiu9ao cia sociectacie civil" ( Z). 

A problem5tica b5sica da obra do Jovem Marx, segundo 

Gianotti se evidencia claramente nos termos de uma... "contradi9ao 

(que reside) entre o objeto econ6mico e a essるncia humana abstra 

七a" (13). 

"O oroblema da alienacるo licrava-se. no J6vem Marx. 
essencialmente a sua concep9ao da dialetica. 	Posta 
de um lado, a totalidade do g6nero humano fora dahis 

三oria 己 ． ciaモ o 争nai.. ae parti9a para o processo,nega 
9or e 干ixaci9'9e outro'a or嶋nFa9ao a， 月er Fom,9ape 
押 Pos三9ao F9上a9oes, entre s叩撃t9e9Djetoと , 工工9ava 
ipso racto ' ciemarcacto o. senticto aaalienagao: , aeve 
riそ c9rrespona.er. aeぎFerior些a9ao 9o suje子to inicial, 
reciunctar numa cr媛ta三iza9a9 qas r9号9oeラ numanas , is 
to e, no reverso cia numaniaaae originaria, para em 
seguida recuperar a interioridade primitivanumnivel 
superior de concre9.o" (14). 
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J5 a dire95o da obra da maturidade 6 outra, a contra 

di9るo residindo "no pr6prio objeto social", 

''.. .A contradic5o se instala, por consequjnte, en 
tre as reais re.La9oes de igualdade ocorridas na com 
prae na, venda da for9a de trabalho e as 一  n5o rneno§ 
reais~ re上a9oes ,ae aesigualciaae na estera da produ9ao 
que sao, contuao, tomactas pelo capitalista como 	i 
guais" 、  (15). 

Gi ano七七I explic比a que is七o significa que o princ工  
pio da reflexるo (16) se translada para o interior da hist6ria e cer 

tas estruturas intencionais objetivas passam a desempenhar um pe 
pel fundante, o significado de aliena9ao alterando por completo. 

O texto a seguir transcrito retm o essencial da an5lise 
de Giano七七工  acerca des七a al七era9るo. Se es七a an5lise n5〇  pre七ende 
ser exaustiva, ela no entanto adquire significado como uma tomada 

de posi9ミo, pois Giano七七i explici七a sua in七erpre七a9五o da obra da 
maturidade de Marx, isto 6 , da Dialるtica Materialista, do marxis 

mo, por七an七o. 

Vejamos os termos deta tomada de posi95o (17): 

"A producるo humana se faz, como j5 vimos 	essen 
ciaimente cio ponto cie vista social: os flomens Drodu 
zem tendo em vista o conjunto da sociedade, ao con 
tr5rio do animal cujos produtos nao sるo conformadog 
por qua1quer'fina1idade comunit5ria. Esse 	momento 
de consci6ncia, inscrito em todos os fen6menos huma 
nos, determina-se e determina de modos diferentes cciT 
forme variam os sistemas produtivos; a mesma determi 
na9るo simples podendo ser reposta de maneira muita 
diversa. Mas o modo de reposi95o estipula a forma de 
objetividade adctuirida p or essa determinacao. 	de 
sorte que a consciencia social da objetividade das re 
la96es sociais e, por conseguinte,a pr6pria naturez三  
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dessa objetividade determinada dependem dos modos de 
determina95o dessas rela9ろes. O elemento consci6ncia 
6 pois constituinte de todo fen6meno social e a for 
ma pela qual participa dele 6 um fator essencial d石  
sua natureza e de sua explicacるo. Assim sendo. o mar 
xismo nao deve preocupar-se apenas com a intersubJe 
tividade constituinte mas, sobretudo, com as formas 
obje七iva、dessa in七ersubje七ividade, cons七土七uldas p旦  
ias relac6es intencionais postas p e1as estruturas 7 
tunciantes. Cada tenomeno social, reportado a estru 
tura fundamental, revelar5 urna forma preestabelecid瓦  
de intersubietividade cue lhe dar5 uma espessura ob 
jetiva propria, gra9as a maior ou menor trava9ao aas 
ca七egorias abs七ra七as" (18). 

Esta "redutibilidade" (19) poss工vel de "cada 	fen亘  
meno social" ミ  "estrutura fundamental" como tarefa do marxismo tem 

implica9ろes te6rico-pr5ticas cruciais. 

O texto a seguir transcrito, exemplo de aplica9ao do 

m6todo proposta com base nos pressupostos dados, permite aprof Un 

dar a determina95o destas implica9ろes, ao culminar numa tomada de 

posi9るo lukacsiana. 

"...No capitalismo por exemplo: 'A igualdade dos 
trabalhos humanos adquire a forma objetiva (sachlich) 
da icual obietividade de valor dos produtos do traba 
mno. a meaiaa ao aistenaio aa rorca riumana cie traia 
mno por intermeaio aa aura9ao aaquire a 工orma ae v旦  
bor dos produtos do trabalho, finalmente, as 	rela 
―  ー  

99es dos produtos, nas quais se afirmam as determina 
§6es sociais de seu trabalho, adquirem a formadeum 
I議難麟驚II 
tos se convertem em mercadorias, em coisas sociais 
e as rela9ろes humanas passam a ser medidas pela obje 
tividade dessas coisas. O fetichismo da mercadoria 
corresponde portanto a uma forma de objetividade que 
lhe adv6m do car5ter da determinacミo das relac6es so 
ciais runctantes. I oDjetiviaaae ao sociam nao aaqui 
re a mesma espessura por exemplo, na sociedade medie 
vai, onde a dependるncia pessoal das rela96es sociai 
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arece como rela9oes entre pessoas. Todo o prob 
se resume pois em estudar as formas de reifica9 
ser social, nos diferentes modos de produ95oe nos 

diferentes niveis de realidade postos pelo desenvol 
vimento de cada sistema" (20). 

E este estudo das "formas de reifica95o do ser 	so 

diai".., que se explicita como uma tomada de posi9ao 	lukacsiana 
(21). 

Evidentemente que n5o cabe aqui analisar exaustiva 

mente a teoriza95o de Luk5cs acerca da quest5o da reifica95o, toda 

via alguns pontos importantes se imp6em ressaltar., os quais permi 

七em re七er as. principais implica9ろes 七e6ricas e pr5七ico ~ pol氏icas 

desta, e da teoriza95o de Gianotti. 

Se em Luk5cs a problem5tica da reifica9ao se consti 

tui enquanto problema te6rico e pr5tico-pol tico em contradi9ミo 

com a consci6ncia possIvel do proletariado em Gianotti, esta ques 
七るo se cons七1七ui conforme assinalado 七ao somen七e enquan七o 七arefa 

te6rica, prescindindo do conceito de consci6ncia poss工vel, o que 

vem a revelar que as concep96es de totalidade impl工citas nas duas 

formula96es sobre a problem5tica b5sica do marxismo se distingem 

profundamente. 

Em Luk5cs, o conceito de totalidade, seja enquanto 

principio te6rico-metodol6gico 、  , seja enquanto processo hist6rico- 

-social implica no devir, o que se evidencia exatamente na quest5o 

da consci6ncia possivel, constru9ao ideal tipica que, elaborada a 

partir do ponto de vista da revolu9ao realizada, visa possibilitar 

a determina9ao do estado atual da praxis-consciるncia da classe su 

jeito da revolu95o ainda por fazer. 
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J5 em Gianotti, o conceito em quest5o, menos do que 

a um processo, refere-se a uma estrutura enquanto presente, donde 

a possibilidade da tarefa de redu9るo das reifica96es que se consti 
them nos 	diferente niveis da realidade a reifica95o b5sica que 

se constitui a nIvel econ6mico, se impor como a tarefa principal. 

Ou seja, se j5 nos termos lukacsianos, dada a reユ  
fica9るo da consci6ncia da classe-sujeito da revolu9るo redentora - o 

proletariado, as possibilidades de cr工tica pr5tico-politica desta 

reifica95o s5o extremamente discut工veis, sendo todavia passIveis 

de formula9ao, em Giannotti tem-se o sil6ncio acerca desta questミo. 

Mas especificamente, tem-se privilegiamento de uma 

七arefa eminen七emen七e cri七icoー七e6rica. 

Reportadas as "formas de reifica9ao do ser social's... 

"nos diferentes niveis da realidade"a estrutura fundamental, qual 

ou quais as tarefas de critica pr5tica? 

Ora, mas j5 a nivel cr氏i coー七e6rico do pr6prio co旦  
ceito de reifica95o, uma questミo te6rico-metodol6gica se coloca,re 

velando talvez a fragilidade do projeto proposto. Quest5o esta co 

locada por Gianotti mesmo. 

O simples fato de considerar alienadas as personali 

dades b sicas, que correspondem aos v5rios nIveis de reifica9るo,no 

in七erior de um dado sis七ema, na medida em que par七icipam fragme旦  
tariamente da totalidade do sistema nミo nos conduz para fora dele 

a postular como paradigma uma spciedade de homens livres? 

"Obviamente a resposta depende da possibilidade 
de tomarmos a hist6ria comoumat0talidadビa ' emergir. 



107 

do movimento de urna de suas totalidades parciais, co 
mo um processo de totaliza95o nascido do desenvolvi 
mento l6gico do proprio capt七alismo,pois cio contr旦  
rio cairiamos na dialる七ica an七erior, onde a alien旦  
95o se aproxima da ideia de pecado, em virtude 	d石  
5ua constante refer6ncia a um homem abstrato" (22). 

Ora, verificou-se que Gianotti prop6e miro. tarefa do 

marxismo a analise por redu95o das multiplas reifica96es que 	se 
constituem nos diferentes niveis do social a reifica95o basica que 
se consti七ui no in七erior da dial6七ica do 七rabaiho. Dada es七a 七are 
fa る  possivel 七ornar a his七6ria como 七o七alidade a emergir do movi 
mento de uma de suas totalidades parciais, como o processo de tota 

liza95o nascido do desenvolvimento l6gico do pr6prio capitalismo? 

Ou 6 possivel t5o somente conceb6-io como uma totalidade expres 

siva em que os m6ltiplos planos expressam o plano econ6rnico 	b5 
sico, n5o sendo concebidos seja aqueles seja este como processo? 

Quais as implica95os te5ricas e pr5ticas desta alternativa para a 
qual a proposta de Gianotti parece se inclinar? 

Estas s5o algumas das perguntas que as reflex6es fi 

nais a seguir desenvolvidas buscar5o responder, juntamente com a 

an5lise de pontos cruciais estabelecidos acerca das posi96es 	de 
Florestan Fernandes e de Cardoso na controv6rsia em quest5o. 
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(12) Idem. Op. cit., pag. 84-85. 
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seguin七es. 

(17) 0 七ex七o abaixo permite re七er por que se 七ra七a de uma 

tomada de posi95o. Referenciando-se ミ  obra da n- att 

rtaade de Marx. Gianotti aponta que "nるo nos cabe 

neste trabalho proceder a um estudo exaustivo de pro 

blema reposto nos novos termos, pois sua viabilidade 

sup6e um conhecimento mais profundo de dialるtica ma 

七erialis七a. No en七an七o, apenas com o in七uito de ace旦  
tuar a diversidade das duas perspectivas, o que por 

si s6 j5 desabona o uso abusivo e desregrado da cate 

goria de a1iena9.o por autores mais ou menos ligados 

ao marxismo, conv6m situa-la rio novo contexto tt,.idn c. 

cit., pig. 240. 

(18) Idem. Op. cit., pig. 241 

(19) Aqui neste "reportar"6 que se configura uma metodo 

logia de redu9ミo tendo a redu9五o fenomenol6gica de 

Husserl por paradigma. 
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(20) Idem. Op. cit., págs. 240-241 

(21) Ver LUKÂCS, Georg, História y Consciência de Classe, 

Barcelona, Grijalbo, 1975; FEO, Nicola de. Weber y 

Lukàcs. Barcelona, A. Redondo Editor, 1972; e RUSCO 

NI, G. E., La Teoria Crítica de la Sociedad. Barce

lona, Ediciones Martinez Roca S.A., 1969 

(22) GIANOTTI, José Arthur. Op. Cit., pág. 243 



REFLEXOES F工NAェS 



Reflex6es finais  

Longo foi o baminho percorrido a七る  aqui. Record旦  
mas seus passas b5sicos: 

Inicialmente, de modo especial em FlorestanFerrari 

des, a problem5tica b5sica consistia na possibilidade de desen-
volvimento plena e democr5tico da civiliza9ミo industrial tecno 
l6gico-cient工fica, ou seja, da racionaliza95o de todos os niveis 
do sistema sociai(1) . 

A an51ise funcional dos efeitos disn6micos visan 

'do determinar suas condi96es de emerg6ncia e de possivel contro-
le colocava-se como forma privilegiada de trabalho cientifico, 

significando-se a plena realiza95o concomitante e complementar 
dos papるis de cientista e de cidad5o. 

Buscou-se deixar apontado que no limite esta an亘  
lise implica na exist6ncia de uma paradigma, de um modelo ideal- 

tipico capaz de revelar o grau de integra95o funcional do presen 
七e. 

Este paradigma, ora se cristalizou nas determina- 

95es formais de cidadania, a nivel da Constitui95o - enquanto ci 
dadania de direito em confronto com a n5o realiza9ミo plena des- 
七a, de fa七o で , ora em modelos ideaisー七Ipicos de ins七1七ui96es 59 
ciais, claramente a partir de experi6ncias de desenvolvimento de 

sociedades europ6ias e da norte-americana. 

1i2 

Neste 6 ltimo caso buscava-se, atravるs da anるlise, 
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verificar os efeitos disn6micos do "transplante" destas experi n 
cias, isto る  , de sua inser9ao em situa96es sociais que n5o pos- 
sulam plenamente constituIdos os requisitos psicossociais e s 

cio-culturais correspondentes, consubstanciados no paradigma de 

a9 o racional. 

Mesmo a questao da cidadania implicava, no limi- 
te, nesta idるia de "transplante", de "efeito-demonstra95o", embo 
ra a an5lise pudesse se fazer sem a explicitar claramente, 	bas 

tando para tanto operar com sua cristaliza95o form1 j5 dada,a ni 

vel jur工dico-pol工tico (2) . 

Pensar a integra95o funcional como fim tendencial 
a ser atingido, e n5o meramente como instrumento "heuristico" I 

luminador clomomento presente, em nada soluciona a quest5o. 	Ao 

contr5rio, o modelo analItico se configura nestes termos plena-

mente como uma vers5o da problem5tica da moderniza95o, como fun 
damento da teoria do desenvolvimento. 

Dados os modelos ideais-tIpicos de integra95o fun 
cional das m丘ltiplas institui96es e mesmo de niveis societ5rios, 

a an5lise invariavelmente verificava, de modo empIrico, a n5o- 

correspond6ncia dos padr5es de conduta reais com os paradigm5ti 

cos. Ou seja, os efeitos disn6micos se revelaram como produto 

das 七ens6es en七re as ins七1七ui96es "transplantadas" e as orien七aー  
95es de conduta vigentes. 

Outros n5o s5o os termos da Hip6tese de Drora Cul 

tural. 

A referencia9るo desta persistるncia de orienta96es 

"disn6micas" ミ  s situa96es econ6mico-sociais de desigualdade n5o 

. 
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chega a alterar a posi9ミo principal das orienta96es de conduta ー  
seja te6rica seja praticamente. Basta relembrar a importancia 

da Questミo Pedag6gica como campo privilegiado de tentativas pos 

siveis de supera9ao da Demora Cultural. 

Exatamente esta Quest5o る  que veio a por em xeque 
a pr6pria hip6tese principal explicativa do momento 、 presente bra 

sileiro de ent5o, impondo uma reformula95o a este nIvel. 

Ora, qual o suposto b sico da Hip6tese de Demora 

Cultural que veio a ser destruido no decorrer d os enfrentamentos 

ideol6gico-pol工ticos da discuss5o da Lei de Diretrizes e Bases?(3) 

Fundamentalmente, a idるia de que a pr6pria proble 

m5tica b5sica desta teoriza9ミo fosse um anseio comum dos membros 

da comunidade nacional. 

Ou seja, se a democratiza9るo do ensino, concebida 

em termos do privilegiamento da rede de ensino p丘blico como 6 r- 

g5o executor, encontrou feroz oposi95o de m丘ltiplos setores so 

ciais, a ponto de o Projeto de Lei ser radicalmente desfigurado 

no anibito do pr6prio Congresso Nacional, como pensar numa comu- 

nh5o de interesses? 

N5o se tratava de um forte indicador, a nivel,exa 

tamente, do campo privilegiado pela Sociologia Aplicada, de re 

sist6ncias sociop5ticas e mudan9as? Resist6ncias estas que se 

manifestavam exatamente no topo da piramide social. 

N5o 6 de es七ranhar, por七an七o,que a hip6tese pri丑  
cipal subs七:1.七U七iva viesse a dar con七a precisamen七e des七as resi旦
七6ncias. 
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Ou seja, o Dilema Social Brasileiro consiste "nu 
ma resist6ncia residual ultra-intensa ミ  mudan9a social, que assu 
me propor96es e conseq6&ncias sociopticas (4) (...) um tipo 	de 

inconsistるncia estrutural e dinmica que nasce da oposi9ミo entre 
o comportamento social concreto e os valores morais b5sicos de 
determinada ordem social" (5) comportamente este exatamente das 

camadas sociais privilegiadas econ6mico social e politicamente. 

A Hip6tese da Demora Cultural se revelou como um 

princIpio extremamente fecundo para a crItica te6rica. Basta res 

saltar que n5o permite, ao subscrever o modelo racional de a95o 

como paradigma privilegiado, a aceita95o de situa96es em que a 
conduta se oriente por padr6es tradicionais. Considerada a ques 
t5o polItica, a hip6tese se revela extremamente crItica frente ミ  
manipula96es tIpicas da domina95o tradicional (coronelismo, por 

exemplo) e carism5tica (lideran9as populistas), privilegiando as 
formas racionais-legais. 

Ao mesmo tempo, a hip6tese em questるo revelou- se 
como .princIpio de crI七ica pr5七ica. 

J5 t血ra hip6tese como a de Dilema Social revdla-se 

como "problem5tica" nos marcos an5liticos dados, pois se de um 

lado, serve como principio de crItica te6rica, de outro, nミo per 
エn比e configurar plenamen七e um pr吋e七o pr5tico,j5 que nるo se 七r旦  
ta de efeitos disn6mico, de uma incongru&ncia extremamente cru-

cial entre a verbaliza95o e o comportamento das camadas econ6mi 
co-social e politicamente privilegiadas. 

A Quest5o Pedag6gica seria a solu95o para esta in 

congru&ncia em particular? Ou se tentaria avan9ar a "terap6uti 
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ca pedag6gica" nos demais segmentos sociais? Mas como, se urre Re 
forma de Base necessるria para tanto & bloqueada? (6) 	 ー  

At6 aqui, tem-se uma prob1em5tica b5sica que vem 
a ser solucionada primeiramente por uma hip6tese que, embora re 
tenha efeitos disn6micos a nIvel societ5rio, apresenta elevado 

grau de integra9ao no contexto do modelo te6rico. Posteriormen- 
te, por efeito de processos prるtico-pol工ticos, passa a ser pen 
sada em termos que colocam em quest5o o pr6prio modelo paradigm 
七i co. 

Se no primeiro contexto a sIntese de perspectivas 
era poss工vel enquanto tarefa b sica da Socilogia Aplicada, j5 no 
segundo contexto a mesma se torna improv5vel. 

Ora, verificou-se que concomitantemente um quesー  
tionamento da pr6pria problemtica b5sica se efetivou no proces 
so de produ95o dos estudos acerca das reia9aes raciais nas socie 
dades escravocratas do Sul do PaIs, estudos estes que faziam par 

te do projeto comum da pesquisa acerca das relac6es sociais no 
Brasil. 

Este questionamento se realiza sob a forma de na que 
tるo de m6todo nucleada na no95o de totalidade, sendo que, no li 
mite, a categoria b5sica da problem5tica do modelo dominante na 
conjuntura anterior 6 subvertida. 

A raz5o - o conceito de a95o racional -, modelo 
ideal-tipico, e portanto formal, ainda que pensada como tend6ncia 
prov5vel do desenvolvimento hist6rico, る  questionada. 
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N5o se trata mais de saber se る  poss vel atingir 
a racionaliza9ao plena dos diversos nIveis do sistema social. 

Trata-se de saber: que Raz5o? A raz5o alienada ou 

a raz5o - projeto de desaliena95o? A raz5o fragment.ria ou a ra 
z5o 七o七alizan七e? 

Nestes termos, nao ha possibilidade de sIntese de 

perspectivas. Imp6e-se uma op9ミo radical, uma tomada de parti- 
do. 

Ou se esta do lado do Homem, ou contra este. 

Dois pontos complementares entre si se configuram 
nes七e proje七o criuco, sin七e七izado por Marx nos seguin七es 七erー  
mos: 

"Ser radical る  tomar as coisas pelaraIz. 
Ora, para o homem, a raIz & o pr6prio homem" 
(7). 

Primeiramente, tem-se o homem enquanto ente esp亘  
cie sempre j5 dada, cuja universalidade primitiva, alienada na 

Hist6ria, cabe retomar. Ou seja, em outros termos, tem-se uma 
no95o de totalidade, de Hist6ria como movimento tern.rio: universa 

lidade primitiva - aliena95o - universalidade retomada. 	Trata- 
se, pois, de uma Hist6ria desde 'sempre fechada; embora por fazer... 

De outro lado, ao tomar a essencia humana abstra 

ta como ponto de partida da an.lise, tem-se uma ruptura com 	o 
formalismo institucionalista do modelo funcionalista. N5o se tra 

ta t5o somente de estruturas, a96es ou mudan9as, 	objetividades 
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fragment5rias que s5o "totalizadas" por meio de opera95o idealー  
tIpica. Trata-se do Homem como principio universal-universali ー  
zante,do Homem como projeto de si mesmo, vivendo seu projeto en 
quanto sua vida. 

Tessalte-se que, se em Sartre, e no Jovem Marx, 
a car6ncia. se  colocava como fundamento deste projeto, em Cardoso 
tal nミo se d5. 

Verificou-se que る  a nIvel das leis b5sicas do pro 
cesso de produ9るo capitalista, nos termos da formula95o de Marx 
da maturidade, que Cardoso buscal tal fundamenta95o provilegian 

. do o conceito de mais-valia. 

エso veio a significar-se como uma "sintese origi 
nal realizada por Cardoso entre a teoria da acumula95o capitalis 
ta exposta em "O Capital" e o mるtodo dialるtico na vers5o sartr白a 
na. 

Ora, aqui se configura a tem5tica da an5lise de 
Gianotti acerca da possibilidade de uma dialるtjca materialista. 

A vis5o de dialるtica do Jovem Marx prossup6e uma 
ess6ncia humana abstrata j5 dada, que se aliena a nIvel da socie 
dade civil, objeto da economia polItica. 

J5 a vers5o de Marx em O Capital, segundo a inter 
preta95o de Giannotti, significa-se como um projeto que busca,no 
in七erior da pr6pria His七6ria, apreender as estru七uras in七encioー  
nais fundantes, desempenhando o conceito da mais-valia um papel 
basico e central na determina9るo destas. 
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Ora, a analise desenvolvida por Giannotti veio a 
privilegiar a reifica95o como carac七erIS七ica crucial des七as esー  
truturas intencionais. Colocada a este nIvel, a reifica9五o vem 
a "ref)'tir-- e" no s demais nI -"i- -'〇  soc ia 1I cons七i七uin -o a tare '" ‘にニ」ー」パニし・L山ーD、ニ  I IL)b UヒILLL上S n工yeユS GO socエa上I constituindo a 七are 

Es七a in七erpre七a95o, se busca a explica95o da H垣  
t6ria no in七erior da pr6pria His七6ria a七rayるs do m6七odo da redu 
9ミo das m6ltiplas reifica9aes aquela reifica9ミo b5sica - que se 
constitui a nIvel das reia9aes de produ95o - ao mesmo tempo que 
destr6i a legitimidade possivel das vers6es do Jovem Marx e de 
Sartre, cria novas dificuldades te5rico-pr5ticas. 

De um lado, n5o pressuporia tambるm um paradigma 
de sociedade onde n5o ocorreria a reifica95o, ou seria possIvel 
pensar esta categoria apenas como produto possivel do desenvolvi 
mento da pr6pria his七6ria concre七a? 

De outro, a atividade te6rica, o estudo das reifi 
ca9oes, veio a significar-se como a atividade critica privilegia 
da evidenciando-se assim sるrios limites para a fundamenta95o de 
um proje七o pr5七ico-po 1氏ico. 

No limite, revelando-se como uma tomada de posi- 
9るo lukacsiana, esta vers5o da tarefa do marxismo evidencia os 
nmi七es des七e pr6piro tipo de 七omada de posi9ao. 

fa do marxismo o estudo deste processo de constitui95o-reflex5o. 
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A an5lise desenvolvida atる  aqui permite afirmar 
que a preocupa95o de estudar a sociedade enquanto uma. totalidade 
6 uma determina9ao te6rica geral do grupo de autores estudados. 

J5 a concep95o desta totalidade, que se fundamen 
ta em dada problem5tica, vem a revelar a particularidade de cada 

uma das posi96es analisadas, confirmando-se deste modo o signifi 
cado da controv6rsia metodol6gica enquanto tomada de posi9るo an 
tag6nica acerca da preocupa95o geral globalizante. 

Estas posi9aes podem ser retiradas nos termos dos 
conceitos de irracionalidade e racionalidade, enquanto configuー  
radores da problem5tica b5sica de Florestan Fernandes no perIo- 

do aqui em quest5o; de aliena95o e desaliena95o em Cardoso; e de 
reifica95o e desreifica95o em Giannotti. 

Evidenciou-se que apenas em Florestan Fernandes る  
poss工vel reter a formula9るo explIcita de uma concep95o do momen 
to atual do Brasil no perIodo aqui em foco, tendo por base os con 
ceitos te6ricos referidos da produ95o deste autor ent5o. A par 
tir destes conceitos configurou-se a 1-lip6tese de Demora Cultural, 
posteriormente substituIda pela de Dilema Social. 

O texto de Cardoso analisado ret6m a concep9ミo da 
ordem social escravocrata no Rio Grande do Sul e de sua dissolu 

95o, formulada com base nos conceitos de aliena95o e desaliena- 

9ao, ocorrendo, todavia, apenas indica96es gerais acerca da or 
dem social capitalista plena que se constituiu ent5o. Estas in 
dica96es, ainda que gerais, permitem reter a formula95o de uma 
concep9ミo, embora de modo ex七remamen七e abs七ra七a,des七a pleni七竺  
de da ordem social capitalista, com base nos conceitos referidos(8) 
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Isto る  , sabe-se que, dada esta ordem social, tem-se um problema 

de aliena95o e de clesaliena95o poss vel enquanto projeto a ser 
realizado. 

Em Giannotti, se n5o h5 refer6ncia alguma ao Caso 

Brasileiro, todavia 6 poss vel apontar que, se trata de uma in- 

terven95o em dada conjuntura te6rica da evolu9ao de um grupo de 
intelectuais brasileiros,interven95o contra as versaes sartrea- 
na e jovem marxista, ao postular uma dada tarefa ao marxisrro pri 
vilegia determinada quest5o no presente - o estudo das reifica- 

96es, isto 6 , se pretende resposta a questるo: o que fazer? 

Ora, aqui 6 possivel reter uma quest5o crucial. 

Todas as tr6s concep96es de prob1emtica b5sica s5o sintese oni 
ginais que privilegiam a quest5o do estado de consci6ncia, assim 

como solu96es na e pela mudan9a deste estado. 

Em Florestan Fernandes tem-se esta quest5o enquan 
to configurando situa96es irracionais ou racionais, pela inte- 
gra9ao entre os requisitos estruturais funcionais das m云ltiplas 
institui96es do social em seus v5rios niveis - dados estes requi 
吐七os ideal-tipicamen七e ー ， e os 七ipos de condu七a ver旺icados emー  
piricamente. Constatada a "disnomia", a "irracionalidade" de da 

da situa95o em termos de nミo correspond6ncia entre os requisitos 
formais e a conduta real, a mudan9a cultural provocada desta se 
coloca, enquan七o ques七5o pedag6gica, como a 七arefa pr5tica pr也  
cipal de interven95o no momento presente da situa9ao em questao. 

Em Cardoso, a aliena95o do homem na Hist6ria vem 
a significar-se, enquanto praxis alienada, como o campo existen 

cial de emerg6ncia de possivel projeto de desaliena95o, o que irn 
plica na formula95o deste enquanto sentido da a9ミo. 
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Finalmente, em Giannotti, a reifica95o, enquanto 
caracter工stica das m6ltiplas intencionalidades com base na reifi 

ca9ミo que se configura a nivel da estrutura intencional fundante, 
se coloca como quest5o b5sica para o estudo te6rico-critico. 

E exatamente este privilegiamento do estado de aつ  ns 

ci&ncia e de sua possivel transforma95o que cabe analisar aqui. 

Em termos de metodologia de pesquisa, o modo se 

d5 o privilegiamento desta quest5o n5o se significa como uma for 
mula95o te6rico-formal "a priori", embora se particularize em 
posi96es antag6nicas? 

Consideradas as perspectivas de solu9ミo das pro- 
blemミticas b5sicas das tr6s posi96es em quest5o, n5o se apresen 
tam essas perspectivas como extremamente problem5ticas enquanto 

ar七icula95o possivel en七re a criuca 七e6rica e a crI七ica pr5tic9 
polItica, ocorrendo o privilegiamento daquela como atividade cri 
tica primordial? 

Considerada a par七ir da probl 直七ica, b5sica profimdax旦と  
tairtenteametodologia proposta por Florestan Fernandes pode ser pen 
sada como constituIda por trるs momentos. Um primeiro momento, i 

deal-tipico, que se. determina ao mesmo tempo como heuristico e 
como alvo tendencial do desenvolvimento hist6rico de dada insti- 

tui95o ou de um conjunto destas. Um segundo momento, em que a 
an5lise empIrica verifica o grau de realiza95o do modelo tenden 

cial, em termos de integra95o entre seus requisitas formalmente 
estipulados e as condi95es psicossociais e s6cio-culturais 	em 

que se encontra inserido. Um terceiro momento, em que as pers-

pectivas de interven9ao racional nestas condi96es s5o estipuladas 

de modo a se atingir o m5ximo de efic5cia funcional a o modelo. 
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Em Fernando Henrique Cardoso tem-se tamb6m um mo 
、吐men七o cons七1七UIdo por 七r6S momen七os,o primeiro dos quais imー  
plicito. 	Inicialmente se pressup6e o Homem como ente-esp6cie 

como universalidade primitiva. Num segundo momento busca-se yeni 

ficar as formas de sua aliena95o na Hist6ria. Finalmente, a desa 

liena95o se constitui como projeto possIvel a partir das condi 
96es de aliena95es vividas. 

Ora, Giannotti, ao denunciar este movimento na ver 
sるo de dial&tica do Jovem Marx (ou seja, indiretamente de Sartre 
e de Cardoso), encontra-se impossibilitado, devido aos seus pr亘  
prios pressupostos, de aceitar um estado primeiro de n5o reifica 

9ao, e mais, de aceitar plenamente a perspectiva de um estado Lu 

turo de desreifica95o. Donde sua posi95o revelar-se plenamenteoD 
mo op95o pelo es七udo, is七o る, como t5o somen七e cr工七ica 七e&rica ao 
dado atrav6s de redu95o dos miaitipios n工veis a um b5sico nミo se 
configurando a possibilidade de um programa pr5tico de supera95o 
des七e. 

Ao se reconstruir o movimento metodol6gico de ca 
da uma das tr6s posi96es configuraram-se j as perspectivas de 
articula9るo en七re a crI七ica 七e6rica e a crItica pr5tico- pDlitica. 

Fiorestan, dados os marcos te6ricos de sua anali 

se, pode postular uma interven95o nas condi96es psicossociais e 
s6cio-culturais, isto る  , pode prescrever uma mudan9a culturaipro 
vocada como solu95o a um estado disn6mico em que aquelas condi- 
96es nミo correspondem ミ  s exig6ncias formuladas a nIve1 de um mc 
delo ideal-tIpico (9) . Ou seja, dados os marcos te6rico-metodol言  
gicos de sua posI9るo, Florestan pode efetivar a um dado nIvel a 

critica te6rica de dada situa95o, ao caracteriz5-1a como disn6mi 
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Ca, assim como postular a critica pr5tica para a supera95o deste 
em termos de uma mudan9a cultural provocada. 

J5 Cardoso e Giannotti encontram-se restritos ミ  
crItica te6rica t5o somente, n5o tendo condi96es de formular um 
programa de crItica pr5七ica. 

Se em Cardoso todas as viv6ncias significam-se co 
mo viv6ncia da aliena95o do, Bomem na Hist6ria, torna-se, 	muito 
problem5七ico pos七ul ar Plenamen七e u皿 programa pr5七ico de superaー  
95o desta. Todo projeto n5o seria tanib6m alienado? 

Em Giannotti, esta impossibilidade る  levada ao ex 
tremo, ao assumir como tarefa do marxismo o estudo das m6lti ー  
pias reifica9aes por redu95o des七as ミ  reifica9ao que se cons旦  
tui a n工vel das estruturas intencionais b5sicas, isto る  , das re 
la96es de produ95o, n5o se configurando a possibilidade de uma 
crI七ica pr5tica destas reifica96es. 

Ressalte-se um ponto extremamente s ignificativo. 

Como j5 foi apontado, Florestan Fernandes, ao realizar a modif i- 
ca9ミo de sua Hip6tese Principal explicativa do presente brasilei 
ro de Demora Cultural para Dilema Social, encontra-se impossibi 
1比ado de sus七en七ar- plenamen七e a ar七icula95o en七re cri七ica 七e6r王  
ca e crI七ica pr5七ica, ainda que res七r比a es七a 七5p somen七e ミ  Ques 
t五o Pedag6gica, quest5o chave de Sociologia Aplicada. 

No limite, portanto, ap6s as "descobertas" ao ion 
go da Campanha de Defesa da Escola P丘blica, Florestan Fernandes 
aproxima-se de Cardoso e Giannotti em termos de restringir-se pri 
mordialmen七e ミ  crI七ica 七e6rica. 
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Tem-se aqui, pois, claramente delimitado o cars- 
ter geral das tr6s posi95es em quest5o, qual seja, o de buscarem 
ser fundamentalmente analises crIticas globais do estado atualde 

consci6ncia, ao mesmo tempo que postulam solu96es que se signifi 
cam como modifica95o deste estado, cabendo papel primordial nes 
ta modifica9ミo possivel a atividade de critica te6rica. 

Evidentemente que reter este car5ter gera1no sig 
nifica subsumir as particularidades de cada uma das posi95es. 

B exatamente estas particularidades 'em confron-
to teorico, acerca do modo de realizar a tarefa te6rica comum 

de estudo globalizante do estado atual de consci6ncia, que cons 
tituem a riqueza do campo te6rico analisado. 

Finalmen七e, cabe ressal七ar o car5七er cri七icoー七e6ー  
rico destas tomadas de posi95o seja frente ao estado atual do cam 
p0 te6rico, seja frente ao estado atual da sociedade no periodo 
considerado. 
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NOTAS  

(1) Recorde-se que a no95o de democracia & abrangente, isto & 

trata-se de democratiza95o econ6mico-social e polItica.. 
, 

(2) Relembrem-se as tr6s tend6ncias b sicas de desenvolvimento 
da democracia no Brasil. 

(3) Estes enfrentamentos podem ser pensados como indicadores da 

desagrega95o do pacto social desenvolvimentista. 

(4) FERNANDES, Florestan. A Sociologia numa Era de Revolu9ミo So  
cial. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1976, pるg. 204. 

(5) Idem. Op. Cit., p5g. 208. 

(6) Ver FERNANDES, Florestan. Educa95o e Sociedade no Brasil. 

S5o Paulo, Dominus Editora-Editora da USP, 1966. 

(7) MARX, Karl. Contribui95o ミ  Critica do Direito de Hegel, ci 

tado em CARDOSO, Fernando Henrique, Capitalismo e Escravi- 

d5o no Brasil Meridional. Op. cit. 

(8) CARDOSO, Fernando Henrique. Op. cit., 276-277. 
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