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INTRODUgAO 

£ quase uma tradigao na sociologia versarem os estudos sobre 

o metcdo sociologico as questoes mais gerais da explicagao dos fe- 

nomenos socials na sociolcgia. Entendendo como "metodo" a atitude 

do sujeito perante a realidade, cabem dentro da discussao todos os 

problemas que dizem respeito a investigagao sociologica dos feno- 

menos socials, desde a caracteriza^ao e a observagao ate a expli- 

ca^ao e a verificagao (1). 

Nada temos contra semelhante orientagao. Ela nao so produ- 

ziu resultados utels, gragas as fecundas sistematlzagoes de proble- 

mas, que proporcionou algumas vezes. Mas ainda serviu, em algu- 

mas ocasloes, como Instrumento de defesa do ponto de vista socio- 

logico: em face das pretensoes da filosofia ou de ciencias afins, co- 

mo a psicologia ou a economia; e contra o espirito desprevenido de 

sociologos, que nao possuiam a inspiragao de pioneiros. 

Acontece, porem, que o amadurecimento cientlfico da sociolo- 

gia alterou, por si mesmo, a ordem de preocupagoes metodologicas 

dos sociologos. Hoje, ao lado daquele tipo de ensaios, surge a neces- 

sidade inadiavel dos estudos circunscritos, que tratem, modestamen- 

te, de certos problemas da investigagao sociologica. 

Porque essa alteragao do panorama? Porque a sociologia se 

desdobra em muitas diregoes. Em cada setor de investigagao se 

acumulam problemas proprios, com suas solugoes correspondentes. 

E' impossivel apanhar em uma formula sintetica, pelo menos no es- 

tado atual da sociologia, toda essa variedade de problemas e de so- 

lugoes. Nem isso parece ser indispensavel, por enquanto. Em pleno 

progress©, as investigagoes que se desenvolvem em setores especiais 

precisam de instrumentos de trabalho, mais do que de solugdes glo- 

bais mas transitorias. No corpo da teoria sociologica ja existem re- 

cursos para garantir aos especialistas uma acomodagao apreciavel 

(1). — O melhor exemplo para ilmtrar a •firmagio faita, 4 ainda Rigltta de la 
Method* Sociologique, de E. Durkheim; mas ela ae aplica igualmente a obras 
mail reccntes, inclusive The Method ol Sociology, de P. Znaoieski. 
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aos fatos a serem investigados e aos dilemas intelectuais que eles 

possam levantar. 

Ora, um dos principals focos de interesse moderno na reelabo- 

ragao e na critica do aparato cientifico da sociologia constitui o dos 

processes atraves dos quais se estabelecem inferencias indutivas, 

concernentes as relagoes dos fenomenos sociais entre si, em contex- 

tos empiricos determinados. No psriodo das grandes sistematizagoes 

teoricas, tanto este problema, que diz respeito a interpretagao dos 

fenomenos sociais, quanto o problema da observagao desses feno- 

menos, ficaram subordinados a certas formulagoes gerais, apresen- 

tadas ccmo implicagoes da maneira de definir o que se deveria en- 

tender por metodo sociologico. Por isso poude Durkheim, por exem- 

plo, ordenar de modo sistematico regras que permitiam regular uni- 

formemente, e sem discrepancia logica, o conjunto de procedimentos 

e de processes a serem empregados na observagao e na interpretagao 

dos fenomenos sociais. 

O desenvolvimento empiricoindutivo da sociologia demonstrou 

lentamente, entretanto, que essas formulagoes de carater geral pos- 

suem um grande valor heuristico, como fonte de clarificagao das 

ideias iundamentais ou hipoteses de trabalho (working ideas) con- 

sistentes com o ponto de vista sociologico. Mas pequena eficacia na 

selegao de hipoteses bem definidas, capazes de abrir uma perspecti- 

va para a formagao de sugestoes referentes as relagoes dos fenome- 

nos em contextos empiricos determinados. Assim, tomemos como re- 

ferenda a brilhante formulagao de Durkheim: "A origem primeira 

de todo process© social de alguma import ancia deve ser procured a 

na constituiqao do meio social interno". (2). Com essa regra, Durk- 

heim tinha em vista a explicagao dos fenomenos de "morfologia so- 

cial", isto e, as formas de assodagao, "as maneiras porque sao agru- 

padas as partes constituintes da sociedade". (3). Passando-se dessa 

hipotese de trabalho para situagoes concretas, o que se constata? O 

especialista pode se interessar pelo fenomeno descrito em termos do 

proprio processo da associagao, que se da no meio social ja consti- 

(2). — E Durkheim, Les Regies de la Methode Sodologique, Pressei Universitairea 
de France, 10a. ed., Paris, 1947, pg. Ill (grifado no texto); edigao brasileira. 
As Regras do Metodo Sociologico, trad, de J. Rodrigues Mereje, com uma in- 
trodugao de P. Arbousse-Bastide, Campanhia Editora Nacional, 1937, pg. 279. 
A referenda concomitante a ambas as edigoes visa a facilitar o trabalho do lei- 
tor. Todavia, as citagoes escolhidas sao sempre vertidas diretamente do texto 
original. 

(3). — Loc. cit.. 
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tuido; entao, procurara saber como os motives subjetivos das aqdes 

e das relagdes dos individuos se determinam socialmente, gragas a 

conexao exislente entre as situa^oes sociais de vida e as condi^oes 

especificas de atualizagao das normas e valores sociais. Mas o es- 

pecialista tambem pode se interessar pelo fenomeno descrito em 

termos da significagao dinamica do processo social considerado 

na constituigao do meio social interno; entao, procurara conhecer 

a rela^ao das atividades das "partes" constituintes da socie- 

dade com a integragao e a continuidade desta como um todo. 

O especialista ainda pode se interessar pelo fenomeno descrito em 

sua condigao de vir a ser; entao, procurara explica-lo retrospectiva 

e prospectivamente, atraves da selegao dos fatores causais que, nas 

condigoes de formagao e de transformagao do "meio social interno", 

determinam o curso e os efeitos de sua atuagao. Cada uma dessas 

perspectives (4) desdobra um modo peculiar de consideragao dos 

fenomenos sociais em contextos empiricos determinados e todas sao 

igualmente possiveis e legitimas em confronto com a hipotese de tra- 

balho formulada como "regra de explicagao" por Durkheim. No en- 

tanto, as uniformidades que se podem descobrir nas relagoes dos 

fenomenos e os resultados interpretativos que delas se podem in- 

ferir variam logicamente de uma perspectiva a outra. 

Dai a necessidade de dedicar-se maior atengao a essas pers- 

pectivas modais de consideragao empiricoindutiva dos fenomenos 

sociais. Elas delimitam de fato o horizonte intelectual do sujeito in- 

vestigador, permitindo-lhe ao mesmo tempo: 

a) adequar as hipoteses de trabalho fundamentals, inerentes 

e caracteristicas do ponto de vista sociologico, as condigoes em que 

os fenomenos sociais podem ser considerados de uma forma empi- 

ricoindutiva; 

b) escolher os meios interpretativos atraves dos quais as re- 

feridas hipoteses de trabalho podem ser enquandradas em hipoteses 

bem definidas e empiricamente consistentes; 

c) reconhecer racionalmente os limites dentro dos quais as 

hipoteses devem ser verificadas e, quando comprovadas, redefinidas 

como inferencias indutivas. 

(4). — Nao foram contideradas as perpectivas que implicam a abttra^ao das condi^oes 
rcats dos fenomenos sociais, embora possam recorrer a procesaos indativos de 
•xplicagao. 
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Foi a essa necessidade que procuramos corresponder, ao redi- 

gir o presente ensaio, tomando como tema de nossa analise uma des- 

sas perspectivas modais, na qual nos haviamos exercitado durante 

muitos anos, gragas ao carater das investigagoes a que nos dedica- 

mos continuamente(5). Como se vera, na discussao e na apresen- 

ta^ao dos problemas precisamos nos valer, em alguns pontos, de 

nossa propria iniciativa. Para que nao paregamos arbitrarios, gos- 

tanamos de tornar explicitas as razoes dos procedimentos que care- 

cem de justificagao. 

Primeiro,'- quanto a expressao mesma: metodo de interpretagao 

funcionalista. A digjressao desenvolvida acima deixa evidente, segun- 

do supomos, que a perspectiva modal considerada seria antes um 

"processo" do que um "metodo". A distingao logica entre metodo, 

processo e tecnica e demais conhecida para que a discutamos aqui. 

Todavia, foi com base na sugestao de um especialista em metodolo- 

gia cientifica que optamos pelo termo metodo (6). Acresce, alem 

deste argumento, que o uso do termo metodo neste sentido e cor- 

rente na sociologia (7). Nao nos competia, pois, aceitar uma ba- 

talha por causa da precisao logica de um vocabulo. . . A primeira 

perspectiva modal indicada, e comumente descrita com a expres- 

sao "metodo de compreensao", posta em voga na sociologia por 

Max Weber (8); e a terceira, com a designagao "metodo dialetico", 

no sentido em que Marx a aplicou a interpretagao das origens e do 

(5). — Desde os nossos primeiros trabalhos sobre o folclore paulistano (1942), ate 
os estudos mais recentes sobre a guerra na sociedade tupinamba e as manifes- 
tagoes do preconceito de cor em Sao Paulo, temos lidado com problemas socio- 
logicos cuja analise depende do recurso a interpretagao dos fenomenos investi- 
gados em termos de fungao. 

(6). — "Portanto, um metodo e uma especie de procedimento com a ajuda do qual 
a vaga hipotese de trabalho ou assungao toma forma definida como uma hipotese, 
e pelo qual a hipotese etestada" (A. Wolf, Textbook of Logic, George Allen 
& Unwin Ltd., London, reimpressao de 1948, pgs. 198-199. Sobre o emprego do 
termo metodo nos sentidos "tecnico" e "logico", cf. pgs. 33-34). 

(7). — Cf. especialmente S. A. Rice, ed., Methods in Social Science. A Case Book, 
The University of Chicago Press, Chicago, Illinois, 1937, pg. 5. 

(8). — Cf. M. Weber, Economia y Sociedad, trad, de J. M. Echavarria, Fondo de Cul- 
tura Economica, Mexico, 1934, vol. I, pgs. 3-20. Nao se deve ver na formulagao 
apresentada acima (pgs. 4-5) uma contradigao insuperavel com os fundamentos 
teoricos do sistema de conceitos de Max Weber. Alias, a formulagao sugerida, em 
termos de "estrutura", encontra justificagao em face da posigao de Weber diante 
do embate metodologico entre o "realismo" e o "nominalismo" na sociologia (cf. 
F. Kaufmann, Metodologia de /as Ciencias Sociales, trad, de E. Imaz, Fondo 
de Cultura Economica, Mexico, 1946, pg. 266 e sets, e 285 e sets.; e, espe- 
cialmente, H. Freyer, La Sociologia, Ciencia de la Realidad, Fundamentacidn 
Logica del Sistema de la Sociologia, trad. F. Ayala, Editorial Losada, S. A., 
Buenos Aires, 1944, pg. 171 e sets.). Doutro lado, a atitude que anima a so- 
lugao encontrada tende a generalizar-se na sociologia, como o demonstram as 
elaboragoes teoricas de autores como W. L. Warner e P. S. Lunt (The Social 
Life of a Modern Community, Yale University Press, New Haven, 1941, pgs. 
11-14) e T. Parsons (The Social System, Tavistock Publications Ltd., 1952, 
passim). 
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desenvolvimento do capitalismo no mundo moderno (9). O termo 

metodo tem sido, por sua vez, empregado com freqiiencia para de- 

signar o procedimento interpretative praticado pelos "funcionalis- 

tas". Contudo, se a justificagao e facil quanto a manipulagao logica 

da expressao, o mesmo nao acontece no que diz respeito as prefe- 

rencias terminologicas, predominantes atualmente na sociologia. A 

maioria dos autores modernos da decidida preferencia ao qualifica- 

tivo "funcional". Parece a tais autores que "funcionalista" evoca de- 

mais as raizes organicistas desse procedimento interpretativo. Pon- 

derando-se bem, verifica-se que a expressao "analise funcional" (e 

outras eqiiivalentes), nao corresponde plenamente a de "analise 

funcionalista". Isso porque, na sociologia, o termo "fungao social" po- 

de sofrer manipula^oes que nao se fundam nos processes de indu^ao 

das fun^oes sociais, caracteristicos da "analise funcionalista". Pare- 

ceu-nos melhor conservar o termo antiquado, introduzindo na ex- 

pressao global o maior grau de clarifica^ao possivel, atraves do re- 

curso ao vocabulo "intepretagao", que poe em evidencia a propria 

natureza logica do procedimento em questao. 

Segundo, quanto aos assuntos efetivamentes escolhidos para 

discussao. Nosso esbo^o de colocagao geral do tema ja patenteia o 

que se deve esperar de nossa dissertagao. Trata-se de tomar um dos 

metodos de interpretagao explorados usualmente no campo da so- 

ciologia empirica e de examinar o modo peculiar de abstra^ao que 

ele pressupoe na consideragao da realidade social, no que concerne 

a selegao e h explanagao dos problemas sociologicos e no que se re- 

fere a fixagao dos limites do horizonte intelectual do sujeito inves- 

tigador. Pareceu-nos que deviamos construir um esquema do desen- 

volvimento do "funcionalismo" na sociologia, que servisse de fulcro 

e constituisse a essencia mesma do ensaio. E' que atraves de uma 

analise historica critica se poderia, a um tempo: mostrar como e por- 

que se formou na sociologia a necessidade logica de interpreter fun- 

cionalmente os fenomenos sociais; e tragar um quadro relativamen- 

(9). — Demos preferencia a expressao "metodo dialetico", que c a empregada pelo 
prdprio Marx ao caracteriiar os procedimeotos interpretativos explorados em 
suas investigacoes economicas (cf. El Capital, trad, de M. Pedroso, Ediciones 
Fuente Cultural, Mexico, S. D., vol. I, pgs. 74-75). Esta expressao encontrou 
maior resson&ncia na sociologia que a de "materialismo histdrico". Tomamd-la. 
aqui, no sentido precise em que ela convem 4 explica^io socioldgica (cf. A. 
Lalande, Vocabulaire Technique et Critique de la Lanjue Philoaophique, 6a. ed., 
Presses Universitaires de France, Paris, 1951; verbete dialectique, sentido F.). 
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te complete do progress© alcangando por esse metodo de interpre- 

tagao na sistematizagao e na explicagao dos problemas sociologicos 

aos quais ele se aplica. A analise sistematica deveria ser re- 

servada para os problemas cruciais, revelados pela analise his- 

torica. Tais problemas foram tratados separadamente. Pois 

uns se referem a definigao do conceito de fungao social e aos 

tipos de questoes que cabem, sociologicamente, no campo da inter- 

pretagao funcionalista. E outros se relacionam com as repercussoes 

dos conhecimentos obtidos pela analise funcionalista na represen- 

tagao sociologica da realidade social, sob o duplo aspect© da teo- 

ria e da aplicagao. 

Terceiro, quanto aos assuntos que nao foram examinados, ape- 

sar da aparente integragao deles em nosso tema. Sao de tres ordens 

diferentes. Poder-se-ia objetar que o ensaio devia abranger uma dis- 

cussao sobre as tecnicas de investigagao e sobre as relagoes do me- 

todo de interpretagao funcionalista com os outros dois metodos as- 

sinalados (o metodo de compreensao e o metodo dialetico). Porem, 

o problema da observagao nao nos poderia interessar senao em as- 

pectos especificos (nas relagoes da interpretagao funcionalista com 

a formagao do horizonte intelectual do sujeito, e nos reflexos dela 

no process© de reconstrugao racional da realidade investigada). Sob 

este aspecto, o problema foi discutido, onde sua analise por Ventu- 

ra se impos. Assim, nao havia razao para extender o conteudo do 

ensaio, de maneira a compreender um exame propriamente dito 

das tecnicas de investigagao. Acresce que elas sao de aplicagao uni- 

versal na sociologia. O que varia, em pequena escala, e a significagao 

relativa de cada uma delas no tratamento dos diferentes problemas 

sociologicos que sao manipulados pelos tres metodos de interpre- 

tagao. Uma questao dessa especie, evidentemente, iria alem dos 

limites que o proprio tema nos impoe. 

Tambem gostariamos de examinar as relagoes dos tres meto- 

dos de interpretagao. Pensamos que eles nao se opoem logicamente 

entre si, mas traduzem, em niveis logicos diferentes, as possibili- 

dades da indugao analitica na sociologia. Chegamos a redigir uma 

parte do segundo capitulo sobre tal problema. Entretanto, verifica- 

mos que seria impossivel esclarecer um assunto tao complicado sem 

uma analise desenvolvida das condigoes de formagao do ponto de 
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vista sociologico e das razoes que sugerem, dando-lhe inteiro fun- 

damento logico, uma inversao da maneira tradicional de encarar 

esse assunto. Gragas a natureza mesma do objeto do ensaio, a lacuna 

que resulta da exclusao do referido tema nao e lamentavel nem 

produz conseqiiencias graves. O que importa, no caso, e a afirma^ao 

de nossa posi^ao perante o problema. Ela nos parece inequlvoca, 

pois se evidencia de todas as maneiras, nos pontos essenciais da dis- 

sertagao, que consideramos o metodo de interpretagao funcionalista 

um dos recursos da indu^ao analitica na sociologia. E que, alem 

disso, encaramos a sua "especializagao" logica como uma condiyao 

mesma da explicagao empiricoindutiva dos fenomenos sociais na 

sociologia, vendo nela, portanto, a propria fonte da complementari- 

dade dos tres metodos de interpretagao. 

Poder-se-ia, tambem, lamentar a exclusao de uma analise com- 

pleta da inferencia indutiva das conexoes funcionais e de um exame 

do processo de conceptualizagao por abstragao das fundoes sociais. 

Ficamos durante algum tempo propensos a discutir ambos os temas 

em nosso ensaio. Uma pondera^ao mais rigorosa, contudo, nos levou 

a evitar semelhante procedimento. E' que os dois problemas nao 

podem ser discutidos adeqiiadamente sem uma incursao a proble- 

mas mais gerais, como o da propria inferencia indutiva na sociolo- 

gia e o dos processos de forma^ao de conceitos que nela sao emprega- 

dos. Alem disso, quase todas as questoes que se levantam com re- 

ferenda ao metodo de interpretagao funcionalista, se colocam mais 

ou menos nos mesmos termos com rela^ao aos outros dois metodos, 

sendo portanto aconselhavel discuti-las em conjunto. 

Poder-se-ia, por fim, criticar a orientagao escolhida, com base 

na ideia de que seria mais interessante conhecer os resultados da 

aplicagao do metodo, atraves do estudo das investigagoes particu- 

lares em que ele foi explorado. A este respeito conviria lembrar va- 

ries coisas. De um lado, uma apresentagao sistematica dos resultados 

da investigagao funcionalista na sociologia nos levaria a realizar 

uma sorte de "balango do funcionalismo na sociologia contempora- 

nea". Apesar do interesse cientifico, que possuiria inegavelmente 

uma monografia deste genero, se adotassemos esta orientagao teria- 

mos que por de lado, por razoes obvias, a que preferimos. De outro, 

assim como um "balango" permitiria discutir alguns dos problemas 
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que sao examinados aqui, uma analise de inspiragao logica da mar- 

gem a que se descreva as posigoes tipicas na aplicagao do metodo. 

O que eqiiivale a um paradoxo: o "balango" nao preenche totalmen- 

te as qualidades de uma analise como a que desenvolvemos. Mas es- 

ta pode acarretar um sucedaneo daquele, ou seja, ela pode incluir 

um "balango" feito racionalmente. Nele ha lugar para muitas omis- 

soes. Nenhuma que acarrete, porem, a eliminagao de contribuigoes 

profundamente significativas. Acresce que as aplicagoes mais fecun- 

das da interpretagao funcionalista, no presente, sao abundantemen- 

te descritas em diversas obras (10). Portanto, nao sentimos que 

houvesse uma razao especial, a qual nos aconselhasse a dedicar 

maior atengao a analise do desenvolvimento do funcionalismo. E' 

verdade que poderiamos langar mao, nas exemplificagoes, de varias 

obras e autores modernos, o que enriqueceria sensivelmente os ma- 

teriais informativos do presente ensaio. Uma medida de prudencia 

recomendou-nos o recurso a dados extraidos de nossos proprios tra- 

balhos, especialmente porque nao dispunhamos de espago suficien- 

te para uma maior elaboragao das citagoes. 

Essas ressalvas, segundo cremos, contribuem para explicar a 

nossa maneira de entender o objeto a que nos propomos discutir 

sociologicamente. Servirao, tambem, para amenizar as criticas que 

se poderiam fazer ao ensaio em con junto. Mas nao pretendemos nos 

furtar, por seu intermedio, ao reconhecimento de que nosso estudo 

contem as falhas inerentes a todo labor intelectual, acrescidas das 

que nascem das limitagoes do conhecimento do proprio autor. 

(10). — No capitulo seguinte serao feitas as referencias bibliograficas em questao. Des- 
cri?6es bem elaboradas das melhores tentativas jnodernas de investigagao, atra- 
ves do metodo de interpretagao funcionalista, se encontram em R. Firth, Ele- 
ments of Social Organization, Watts & Co., London, 1951, passim). 



CAP1TUL0 I 

O CONCEITO DE FUNCAO E O FUNCIONALISMO NA SOCIOLOGIA 

"... qualquer tentativa para apli- 
car esse conceito de fungao em 
ciencia social envolve a suposigao 
de que ha condigdes necessarias 
de existencia para as sociedades 
humanas, exatamente como as ha 
para os organismos animais, e que 
elas pod em set descobertas por 
meio de uma especie adeqiiada de 
indagagao dentilica" (A. R. Rad- 
Cliffe-Brown, On the Concept of 
Function in Social Science, pg. 
394). 

Introdugao: 

O presente capitulo tem por objeto a exposigao historica das 

orientagoes que caracterizam, em diferentes momentos, a aplica- 

gao do conceito de "fungao" e da "analise funcionalista" a interpre- 

tagao sociologica dos fenomenos sociais. As razoes que aconselham 

um tratamento historic© do assunto sao obvias. Conviria acrescen- 

tar-lhes a inexistencia de uma exposigao sobre o desenvolvimento 

do funcionalismo na sociologia que fosse bastante completa para 

nos dispensar dessa tarefa. No capitulo subseqiiente trataremos dos 

demais problemas relatives ao emprego sociologico do conceito de 

fungao e do metodo de interpretagao funcionalista. 

A conveniencia de combinar uma visao em profundidade dos 

problemas com uma relagao tao parcimoniosa quanto possivel das 

teorias, levou-nos a adotar um rigoroso criterio seletivo. Por i :so, 

nao trataremos de todos os autores que langaram mao do conceito 

de "fungao" em suas investigagoes sociologicas ou que se preocupa- 

ram com as vantagens ou com as insuficiencias do "funcionalismo". 
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Mas, somente daqueles cujas contribuigoes possuem evidente signi- 

ficagao teorica, a ponto de servirem como autoridades representa- 

tivas, para fins de expcsigao e de critica. Outrossim, procuramos 

apresentar as ideias dos autores discutidos com a maior fidelidade 

que nos foi possivel atingir. Dai o recurso freqiiente a citagoes e a 

separagao entre as partes de exposigao e de critica em cada um dos 

esbogos. 

Cumpre-nos esclarecer finalmente que a seqiiencia de "perio- 

dos" nao visa insinuar que existam solugoes marcantes de continui- 

dade na historia da aplicagao do conceito de fungao e da analise 

funcionalista na sociologia. Foi apenas um expediente comodo, do 

qual nos utilizamos porque permitiu agrupar as autoridades estu- 

dadas em contextos intelectuais de claro sentido historico-sociologi- 

co. A outros respeitos, verifica-se que houve um progresso continue 

na focalizagao e na definigao dos problemas sociologicos de fungao 

e ele nos interessa de perto, principalmente por causa do objeto do 

capitulo II. 

1 — Periodo Organicista: 

O uso do termo fungao, pelos sociologos, ligou-se inicialmente 

a preocupagao de assimilar a sociedade ao organismo. E' verdade 

que algumas acepgoes da palavra, consagradas por seu emprego cor- 

rente, nao revelam essa influencia. O que nos interessa aqui, porem, 

nao e propriamente a incorporagao das diversas significagoes do vo- 

cabulo a terminologia sociologica, mas a transferencia da conotagao 

biologica da palavra "fungao" para o campo da sociologia. 

O exame de uma obra como os Elementos de Zoologia, de Mil- 

ne Edwards (1), a qual teve relativa repercussao entre os que pre- 

tendiam aplicar o metodo cientifico ao estudo dos fenomenos so- 

cials, mostra que os dois sentidos fundamentals do termo e todo 

um conjunto de preocupagoes, que animaram certos sociologos do 

seculo XIX, se formaram no seio da biologia. Assim, encontra-se nes- 

se livro a aplicagao do termo fungao tanto para designar "um siste- 

ma de movimentos vitais, abstragao feita de suas conseqiiencias" 

(1). — H. Milne Edwards, Elements de Zoologie, ou Legons sur I'Anatomic, la Physio- 
logic, la Classification et les Moeurs des Animaux, chez Grochard, Libraire, 
Paris, 1834 (tradu?ao). 
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(/undoes de nutrigao, fungoes de relagao e fungoes de reprodugao), 

quanto para exprimir "a relagao de correspondencia que existe entre 

esses movimentos e algumas necessidades do organismo" (rela^oes 

entre as fungoes indicadas e a conservagao do individuo ou da es- 

pecie e a preservagao ou o crescimento do organismo) (2). E a dis- 

cussao de ideias que se infiltraram na propria concepgao do objeto 

e do metodo da sociologia, concementes as relagoes entre estrutura 

e fungao, entre diferenciagao e fungao e sobre a importancia do prin- 

cipio da divisao do trabalho. 

Em Spencer, por exemplo (3), nota-se como a caracterizagao 

da sociedade e elaborada de modo a permitir sua assimilagao ao or- 

ganismo e o recurso constante a conceitos ou a principios biologi- 

cos. A sociedade e concebida por Spencer como uma "entidade", 

composta de unidades discretas, os individuos, mas possuidora de 

"certa constancia na distribuigao das partes em conseqiiencia de 

uma existencia regulada" (4). Tendo em vista que se tratava de 

uma "entidade", procurou determinar se as relagoes constantes que 

unem as partes da sociedade se assemelhavam as relagoes constan- 

tes que unem as partes de outras entidades (5). A hipotese que 

orientou semelhante comparagao e exposta da seguinte maneira: 

"A unica relagao que se pode conceber entre uma sociedade e ou- 

tra coisa deve ser uma relagao devida a analogia dos principios que 

regulam o arranjo das partes constituintes" (6). Essa analogia so 

poderia ser estabelecida com entidades dotadas de vida, ja que a 

(2). — As citacoes sobre ot doit sentidos da palavra fungao foram extraidat de E. 
Durkheim (De la Division du Travail Social, 6a. edifao, Paris, 1932, pg. 11). 
As referendas entre parentesis indicam como os dois conceitos sao manipula- 
dos na obra de Edwards. 

(3). — E' obvio que nao not interessaria aqui um exatne completo do organidsmo na 
sociologia. Todavia, a escolha do representante dessa orienta?ao constituiu algo 
rclativamente difidl. E' sabido que Albert Schaffla, autor da c^lebre obra Bau 
und Laben des SosiaJen Korpert (1875-1878), pode ser considerado como 
a autoridade mait eminente entre os sodologos organidstas. Acresce que tra- 
tou especialmente dos problemas de fun;io na sodologia e dedicou alguma aten- 
fio a anilite sociologica da fungao de sistemas socials etpedais, como a eco- 
no mia. O criterio de selefio adotado, porem, levou-nos a dar preferencia a 
Spencer: i que ele oxerceu maior influenda que qualquer outro sociologo orga- 
nidsta nas teorias de Durkheim, insinuando-te detse modo na corrente de pensa- 
mento que constituiu a matrix das modemas preocupa^oes funcionalistas na so- 
siologia. Doutro lado, parece- nos que Spencer nao s6 e representativo em urn 
sentido tipico, no que concerne as elaboragoes so~ioI6gicas do conceito de fun- 
tao pelos organidstas, como ainda supera os demais na compreentao dos proble- 
mas de fun^no que poderiam ser tratados sociologicamente atravAs da analogia 
entre a "sociedade" e o "organismo". 

(4). — Herbert Spencer, Principe* de Sodologie, traduit de I'anglais par MM. G. Ca- 
zclles at J. Oerschel, 6a. edi^ao, Felix Alcan, 1910 (edigio original: 1877); to- 
mo segundo, pg. 2. 

(5). — Op. dt., pg. 3. 
(6). — Idem, grifado no texto original. A afirmagio de que a sociedade e uma "coi- 

sa" consta do meamo paragrafo. 



- 14 - 

sociedade era representada como um todo constituido de partes 

vivas. Dai a conclusao que deu fundamento logico as suas elabora- 

goes organicistas: "as relagoes permanentes que existem entre as 

partes de uma sociedade, sao analogas as relagoes permanentes que 

existem entre as partes de um corpo vivo" (7). 

No que diz respeito a teoria das fungoes, o autor considerado 

defende um conjunto de ideias, que poderia ser esbogado, de for- 

ma relativamente livre, atraves da seguinte enumeragao: 

1) as fungoes sociais sao predominantemente descritas em 

termos dos fins realizados pelas instituigoes, grupos e estruturas 

sociais (8); 

2) estrutura e fungao sao concebidas como fenomenos inter- 

dependentes na dinamica social; em suma, "a diferenciagao pro- 

gressiva de estrutura se acompanha por uma diferenciagao progres- 

siva de fungao" (9); 

3) principio de integragao funcional: "... somos obrigados 

a dizer que as partes de uma sociedade sao unidas por uma relagao 

de dependencia tao rigorosa quanto as partes de um corpo vivo" 

(10); 
4) principio de interdependencia das fungoes: "se a organi- 

zagao consiste em uma construgao do conjunto tal que ela permita 

as suas partes realizar agoes vinculadas por uma dependencia mu- 

tua, quanto menos a organizagao e avangada, mais as partes devem 

ser independentes umas das outras; e, ao contrario, quando a orga- 

nizagao e avangada, a dependencia das partes com referencia ao 

resto deve ser tao grande que a separagao das partes e funesta aos 

agregados". Dai a afirmagao segundo a qual "o consensus das fun- 

goes torna-se mais estreito a medida que a evolugao progride" (11); 

5) principio da reversibilidade das fungoes: "quando as par- 

tes sao pouco diferenciadas, elas podem muito facilmente desem- 

penhar as fungoes umas das outras; mas, quando elas sao muito di- 

(7). — Idem. Sobre a caracteriza;ao da sociedade como organismo, conforme especial- 
mente capitulo II, pgs. 4-22. Nos paragrafos 220-223 aponta as diferengas que 
existiriam entre o "organismo individual" e o "organismo social", estabelecendo 
embora que as leis que explicam o primeiro se aplicam igualmente ao segundo 
(pgs. 21-22). Os capxtulos III, IV e V, dedicados ao "crescimento social", a 
"estrutura social" e as "fun^des sociais" interessam, naturalmente, a presente 
discussao do assunto. 

(8). — Conforme especialmente op. cit., vol. II, capitulos VI-IX. 
(9). — Conforme capitulo U, § 216. 

(10). — Idem, § 217. 
(11). — Idem, § 235. 
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ferenciadas, elas nao podem desempenhar as fun goes umas das 

outras senao imperfeitamente ou de nenhum modo" (12); 

6) principio da vitalidade das fungoes; "a vitalidade aumen- 

ta a medida em que as fungoes se especializam" (13). 

Convem assinalar, de passagem, que tais aplicagdes da nogao 

de fungao revelaram-se infrutiferas. Delas nao resultou nenhum 

refinamento da metodologia sociologica, apesar do interesse que 

certas ideias poderiam apresentar na formagao de uma sociologia 

aplicada com base funcionalista (em particular, no que se refere 

a manipulagao com fins praticos dos tres ultimos principios). Isso 

se deve as inconsistencias evidentes da doutrina organicista das 

fungoes. Em primeiro lugar, a exposigao acima sugere que nessa 

doutrina se levou demasiado longe a combinagao de uma explica- 

gao mecanicista das conexoes funcionais com uma concepgao teleo- 

logica dos processes sociais. Em segundo lugar, o recurso sistema- 

tico a analogia acabou imprimindo as principals explanagoes o ca- 

rater de afirmagoes especulativas. Por fim, a propria natureza do 

pensamento por analogia se ergueu como um impecilho a formagao 

de um metodo de indugao analitica capaz de conduzir a inteligen- 

cia na explicagao funcionalista das condigoes de existencia social. 

Os ultimos representantes conspicuos da orientagao organicis- 

ta, como Worms por exemplo (14), ficaram confinados a um es- 

teril debate de ideias, inconseqiiente para o desenvolvimento da 

metodologia sociologica. Apesar de defender uma concepgao realista 

dos fenomenos sociais e de pretender que o organicismo, bem com- 

preendido, levaria a comprovagao da independencia da sociologia 

em face da biologia (15), Worms limita-se a insistir nas analogies 

que aproximariam entre si o "tipo organismo" e o "tipo sociedade". 

No que concerne a teoria das fungoes, e bastante pobre em compa- 

ragao com Spencer. Descreve, como este, as fungoes sociais como 

um sistema de operagoes ou tendo em vista os fins preenchidos pe- 

las instituigoes ou grupos sociais. E tao pouco da alguma atengao 

(12). — Idem. § 236. 
(13). — Idem. § 237. 
(14). — A escolha de Ren6 Worm« te justifies plcnamonte tendo-se em vista que em 

sua obra procurou aproveitar, criticar e sistematizar a contribui^ao de quase 
todos os organicistas a, seguramente, dos que tiveram alguma importimcia na 
sociologia ou aleangaram certa notoriedade. 

(15). — Sobre esses dois poatos, conforme especialmcnte R. Worms, Or^anismo e( So- 
cietp, V. Qiard 3» E. BriOre, Libraires-Editeurs, Paris, 1896, etp. pgs. 9-13. 
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a possibilidade de construir, em torno da interpretagao das fun- 

coes sociais, um metodo positive de explicagao sociologica (16). 

2 — Periodo de Constru^ao dos Conceitos e das Orientagoes Interpretativas: 

A primeira formulagao adeqiiada dos fenomenos de fungao e 

da utilizagao da explicagao funcionalista na sociologia surge com 

A Dlvisao do Trabslho Social e As Regras do Metodo Sociologico, 

de Durkheim (17). Em ambas as obras se evidencia a influencia de 

autores organicistas, tanto na escoiha de temas, quanto na maneira 

de trata-los. Contudo, e claro tambem que Durkheim reagiu critica- 

mente a essa influencia. O primeiro livro representa uma reagao 

radical contra a antiga preocupacao de definir as fungoes sociais 

por simples analogia e de entende-las assim como um sistema de 

operagoes, abstraindo-se as suas conseqiiencias. "Perguntar-se qual 

e a fungao da divisao do trabalho, e portanto, indagar a que neces- 

sidade corresponde" (18). Desse modo, a analogia entre "organis- 

mo" e "sociedade" serviu apenas como ponto de referencia para es- 

coiha do sentido do conceito adeqiiado a natureza dos fenomenos 

sociais: aquele que exprime uma relagao entre os processes e as ne- 

cesidades por eles satisfeitas. Na analise de fenomenos como a 

pena e a solidariedade social Durkheim aplicou amplamente esse 

ponto de vista (19), limitando-se a estabelecer conexoes de ordem 

sociologica, isto e conexoes funcionais existentes de fato entre os fe- 

nomenos sociais. Semelhante orientagao interpretativa pressupunha, 

de outro lado, o abandono das implicageos teleologicas. "Se esco- 

Ihemos este termo [o de fungao], e que qualquer outro seria inexato 

ou equivoco, Nao podemos empregar o de fim ou o de objeto e fa- 

lar do fim da divisao do trabalho, porque isto equivaleria a supor 

que a divisao do trabalho existe em vista dos resultados que va- 

mos determinar" (20). 

Todavia e no segundo livro que as ideias de Durkheim sobre 

o assunto sao apresentadas de forma sistematica e em estreita coe- 

(16). — Sobre o conceito de "fungao" e suas aplicagoes a sociologia por Worms, con- 
forme Orfanisme et Societe, Tcrceira Parte, pg. 197 e sets.. 

(17). — Emile Durkheim, De la Division du Travail Social, op. cit. (edigao original: 
1893); Les Regies de la Methode Sociologique, op. cit. (edigao original: 189S; 
edigao brasileira, 1937). Sobre as citagoes desta obra no presente ensaio con- 
forme acima, pg. 3, nota 1. 

(18). — De la Division du Travail Social, pg. 11; confornve tambem pg. 8. 
(19). — De la Division du Travail Social, Livro Primeiro, passim. 
(20). — De la Division du Travail Social, pgs. 11-12. 
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rencia com sua teoria da explicagao cientifica na sociologia (21). 

Para os fins da presente exposi^ao talvez seja suficiente por em 

relevo apenas os aspectos essenciais de sua contribuigao. A repulsa 

a identificagao ou a confusao entre "fim" e "fun^ao" e exposta com 

vigor. "Servimo-nos do termo fun^ao, de preferencia ao de fim ou 

de escopo, precisamente porque os fenomenos sociais nao existem 

geralmente em vista dos resultados uteis que eles produzem" (22). 

Uma consideragao teleologica dos fenomenos sociais daria origem 

a questoes demasiado subjetivas, para serem tratadas cientificamen- 

te. Doutro lado, mantem a definigao anterior de fun^ao: "o que se 

precisa determinar, e se ha correspondencia entre o fato considera- 

do e as necessidades gerais do organismo social e em que consiste 

essa correspondencia —" (23). Adiante, apresenta outra defini- 

£ao, na qual procura salientar a natureza do fenomeno: Ma fungao 

de um fato social deve sempre ser procurada na relagao que ele man- 

tem com algum fim social (24). Em outras palavras: a fungao de 

um fato social tern que ser social, estando portanto os seus efeitos 

em relagao direta ou imediata com necessidade social e em relagao 

condicional ou fortuita com a satisfagao de moveis individuals. Es- 

tes dois pontos nao traduzem grande progress© sobre os resultados 

teoricos de A Drvisao do Trabalho Social; sob certos aspectos, nao 

fizemos mais do que repetir, com outras palavras, duas nogoes ja 

discutidas acima com referencia aquele livro. 

No entanto, essas elaboragdes estao incorporadas num contexto 

intelectual bem diferente. Elas nao sao apresentadas ao leitor a gui- 

sa de esclarecimento sobre os instrumentos de trabalho usados em 

uma pesquisa determinada. Mas fazem parte de um capitulo cujo 

objeto e o exame das regras relativas a explicagao dos fatos sociais 

(25). Dai algumas implicagoes: 1.° o conceito e tido, implicita- 

mente, como um conceito sociologico de alcance heuristico; 2.°) a 

consideragao dos fenomenos sociais da perspectiva de sua fungao e 

aceita, logicamente, como uma das possibilidades legitimas de ex- 

plicagao cientifica da realidade social; 3.°) a delimitagao do conceito 

(21). — Assim, por excmplo, em A Diviaao do Trabalho Social primeiro trate da fungao 
do fendmeno e depoia procura determinar suas causes e condigoea. nas Rograa 
do Mitodo Sociologico recomenda explicitamente o proccdimento inverse; cf. 
etp. edigao franceta, pg. 95, e edigao bratileira, pg. 261. As citagdes foram 
extraidas diretamento do tezto franc#*. 

(22). — Ed. Fr., pg. 95: Ed. Bras., pg. 261. 
(23). — Idem. 
(24). — Ed. Fr., pg. 109; Ed. Bras., pg. 277. 
(25). — £"c 6 o titulo do capitulo V das Refras do Mitodo Sociologico. 



cntica de Durkheim, porem, possuia uma inspiragao construtiva. 

Seu objetivo nao era o de negar a legitimidade da analise em ter- 

mos de fungao; mas o de reduzi-la logicamente aos seus limites ex- 

plicativos. Como afirma, "este metodo confunde duas questoes mui- 

to diferentes. Mostrar a utilidade de um fato, nao e explicar como 

ele nasceu, nem como ele se tornou o que ele e. Pois as aplicagoes 

a que ele serve supoem as propriedades especificas que o caracteri- 

zam, mas nao o criam" (29). Em suma, a explicagao sociologica es- 

taria sujeita a uma "dualidade" e para ser completa precisaria pra- 

ticar "duas ordens de pesquisa": uma, que tern por objeto a desco- 

berta das conexoes causais; outra, voltada para a determinagao das 

conexoes funcionais. Dai a seguinte regra, que encerra ao mesmo 

tempo a solugao encontrada por Durkheim: "quando pois se pre- 

tende explicar um fenomeno social, e preciso pesquisar separada- 

mente a causa eficiente que o produz e a fungao que ele preenche" 

(30). 

De acordo com essa conclusao, o uso da palavra "fungao" deve- 

ria ser ciscunscrito, na sociologia, a descrigao de regularidades re- 

sultantes das relagoes entre os efeitos e suas causas sociais, ou se- 

ja, para demonstrar uniformidade de coexistencia entre os fenome- 

nos sociais. Sao varias as conseqiiencias metodologicas desse ponto 

de vista. Aqui nos limitaremos aquelas que foram examinadas por 

Durkheim. Primeiro, a interpretagao "verdadeiramente explicativa" 

(31), na indugao sociologica, seria fornecida pela analise causal. 

"Nos vimos que a explicagao sociologica consiste exclusivamente 

em estabelecer relagdes de causalidade, quer se trate de ligar um fe- 

nomeno a sua causa, ou, ao contrario, uma causa a seus efeitos uteis" 

(32). Segundo, sendo as uniformidades de coexistencia uma "lei de- 

rivada" (no sentido em que Stuart Mill emprega essa nogao), a 

analise das causas deve preceder a analise da fungao dos fenome- 

nos sociais. "Assim, em vez da causa dos fenomenos sociais consti- 

tuir uma antecipagao mental da fungao que eles sao chamados a 

preencher, esta fungao consiste, ao contrario, pelo menos em nume- 

(29). — Ed. Fr., pg. 90; Ed. Bras., pg. 2SS. 
(30). — Ed. Fr., pg. 90; Ed. Bras., pg. 261. Grifado no texto original. Quanto as refe- 

rencias a "dualidade" e as "duas ordens de pesquisa", cf. ed. fr., pg. 91 e ed. 
bras., pg. 256. 

(31). — A expressao entre aspas e de Durkheim (conforme Ed. Fr., pg. 89; Ed. Bras., 
pg. 254). 

(32). — Assim resume Durkheim os resultados de sua discussao, no inicio do capitulo 
VI (Ed. Fr., pg. 124; Ed. Bras., pg. 293). 
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de fun^ao social e feita tendo em vista a natureza dos fenomenos 

sociais (26). Em semelhante contexto, as ideias centrais tern que 

gravitar forgosamente, em torno dos problemas de interpreta^ao. 

Porque a analise em termos de "fungao" e necessaria na sociologia? 

A que "especie" de fenomenos sociais ela se aplica? Qual a contri- 

bui^ao positiva que dela se pode esperar? 

Na verdade, o espirito mesmo com que e conduzida a discus- 

sao dos problemas de explicagao na sociologia pressupSe uma criti- 

ca fundamental a interpreta^ao funcionalista da realldade social. "A 

maioria dos sociologos acredita ver explicados os fenomenos dcsde 

que tenham posto em evidencia para que eles servem, qual o pa- 

pel que eles desempenham. Raciocina-se ccmo se eles nao existis- 

sem senao em vista desse papel e nao possuissem outra causa deter- 

minante alem do sentiment©, claro ou confuso, dos servi^os que sao 

levados a prestar. Por isso, acredita-se ter dito tudo o que e neces- 

sario para torna-los inteligiveis, quando se estabelece a realidade 

desses servigos e se mostra a que necessidade social eles satisfa- 

zem" (27). A critica apanha, de maneira geral, toda tentativa de 

explica^ao dos fenomenos sociais restrita a descrigao e interpretagao 

das rela^oes de coexistencia. Seu fundamento logico e, sem duvida, 

a teoria segundo a qual um estado social dado nao se determina a 

si proprio, mas e produzido por um estado social anterior. Esse ponto 

de vista fora defendido na sociologia desde Comte e Spencer, ja 

encontrando uma formulagao clara na Logica de Stuart Mill. Eis 

como este autor resume suas principals implica^oes: " A correla- 

^ao mutua entre os diferentes elementos de cada estado da socie- 

dcde e portanto uma lei derivada, resultante das leis que regulam 

a sucessao entre um estado da sociedade e outro; por isso, a causa 

proxima de cada estado da sociedade e o estado da sociedade ime- 

diatamente anterior. O problema fundamental das ciencias sociais 

e, pois, descobrir as leis de acordo com as quais um estado da so- 

ciedade produz o estado que o sucede e toma seu lugar" (28). A 

(26). — Eita ultima implicaqSo possui a sua importancia, pois a defini^ao do termo 
funcao retem a formula corrente na fisiologia da 6poca e se inspira largamente 
nas conccpcocs de Claude Bernard (principalmente quanto a hipdtese da "uni- 
dade funcional"). 

(27). — Ed. Fr., pg. 89; Ed. Bras., pg. 255. Segue-se uma critica a Comte e a Spencer. 
<28). — John Stuart Mill. A System of Logic Ratiodnative and Inductive, Being a Con- 

nected View of the Principles of Evidence and the Methods ol Scientific Inves- 
tigation. Longmans, Orecn and Co., London, N. York, Toronto, Nova Impressao, 
1947; Livro VI-Cap. X, § 2. Convem lembrar que Stuart Mill designa esse tipo 
de "iei derivada" como lei empirica. 
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rosos casos, em manter a causa preexistente da qual eles derivam; 

encontrar-se-a, pois, mais facilmente, a primeira, se a segunda ja 

for conhecida" (33). Terceiro, a analise das fungdes e importante 

para estabelecer em que sentido as condigoes socials emergentes 

atuam na preservagao, transformagao ou eliminagao das conexoes 

causais. "Mas se nao se deve proceder senao em segundo lugar a 

determinagao da fungao, ela nao deixa de ser necessaria para que 

a explicagao do fenomeno seja completa. Com efeito, se a utilidade 

do fato nao e o que o determine, e preciso que ele seja util para 

poder se manter" (34). Quarto, de tudo isso resulta que a expli- 

cagao sociologica, para ser completa, precisaria combinar adeqiia- 

damente os dois tipos de "pesquisa". Sem os resultados oferecidos 

pela aplicagao da analise causal, a interpretagao funcionalista nao 

chegaria a ser "verdadeiramente explicativa". Por sua vez, sem o 

concurs© da analise funcionalista, faltaria a interpretagao causal os 

pontos de referenda que permitem confrontar os esquemas de cau- 

sa e efeito com a dinamica da realidade social (35). Trata-se de um 

modo peculiar de exprimir a antiga concepgao, segundo a qual a ex- 

plicagao sociologica nao e completa senao quando consegue combi- 

ner o ponto de vista estatico com o ponto de vista dinamico (36). 

A teoria de Durkheim possui, em conjunto, um grande merito. 

fiste consiste na preocupagao sistematica de isolar e fundamentar 

logicamente os principles da explicagao sociologica, a partir dos 

quais sao discutidos os demais problemas da indugao causal e da in- 

dugao funcional na sociologia. Dessa maneira, o exame da adeqiia- 

gao dos dois tipos de indugao e de generalizagao subordina-se dire- 

tamente as implicagoes essenciais do ponto de vista sociologico. 

Poude, assim, evitar os falsos problemas, que decorreriam da preo- 

cupagao inverse: a de caracterizar o ponto de vista sociologico a par- 

tir do metodo de interpretagao adotado e de suas implicagoes 16- 

(33). — Ed. Fr., pg. 96; Ed. Bras., pg. 262. Alias, na pagina anterior afirma Durkheim 
que e mais l6gico e natural tratar primeiro da pesquisa das causas e depois da 
pesquisas dos efeitos. Como ja foi indicado acima (cf. nota 21, pg. 17), um proce- 
dimento in verso fora seguido em A Divisao do Trabalho Social. 

(34). — Ed. Fr., pg. 96; Ed. Bras., pgs. 262-263. 
(35). — Quanto a esta parte da explicagao sociologica, conforme o capitulo V das Regraa 

(passim), 
(36). — Conforme J. Stuart Mill, op. cit., Livro Vl-Cap. X, § 7. Esse ponto de vista, 

como se sabe, vinha sendo mantido na sociologia desde Comte (Cf. Cours do 
Philosophic Positive, Schleicher Freres, Editeurs, Paris, 1908, tomo IV, Licao 
48a.: esp. pg. 167 e sets.). 
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gicas (37). O ponto de vista sociologico define, de fato, a perspecti- 

va atraves da qual o sujeito encara a realidade e procura explica- 

la cientificamente, tomando em consideragao a natureza mesma dos 

fenomenos sociais (38). A analise das causes e a analise das iungdes 

sociais constituiriam os meios de investigagao capazes de conduzir, 

de acordo com as propriedades e as condigoes dos fenomenos con- 

siderados, a aplicagao daquele ponto de vista a explicagao cientifica 

da realidade social. 

Existem ainda outras contribuigoes positives na teoria expos- 

ta. Primeiro, ela representou o primeiro passo decisive na conceitua- 

Sao sociologica de fungao social e na fundamenta^ao da interpreta- 

gao funcionalista dos fenomenos sociais. Segundo, ela contem uma 

enumera^ao viavel das regras a serem observadas na investigagao de 

conexoes funcionais do tipo das que Durkheim explicou em A Di- 

visao do Trabalho Social. Trata-se das conexoes funcionais que po- 

dem ser determinadas atraves da analise combinada das relagdes de 

sucessao e das relagoes de coexistencia, nas quais um mesmo feno- 

meno se apresente a investiga^ao como uma seqiiencia de estados 

continuos. Mas, sob este aspect©, cabe uma critica fundamental: o 

procedimento indicado para isolar nas condigoas sociais de existencia 

os fatores emergentes responsaveis pela alteragao das conexdes cau- 

sais, por meio da analise das fungoes, e muito geral e imprecise pa- 

ra possuir algum valor explicativo. Na verdade, para que o procedi- 

mento fosse legitimo, seria necessario que ele retivesse realmente 

os momentos criticos de alteragao das conexdes causais, responsa- 

veis por determinadas especies de uniformidades. Como muito bem 

demonstrou Simiand, essa e uma das tarefas mais dificeis que se 

pode proper a pesquisa cientifica e exige a observancia de certas 

regras especiais de investigagao (39). O exemplo fornecido por A 

Divisao do Trabalho Social mostra que Durkheim, das criticas oca- 

sionais que fez aqui e ali aos evolucionistas, nao chegara a se dar 

(37). — E' o que econtece, por exemplo, com Max Weber, com referenda a conatrucao 
do aistema de conceitoa sociologicoa atraves do mitodo de compreensio; e, sob 
muitoa aipectos, com Radcliffe-Brown, no que eoneerne A concep^ao e defini^ao 
doa fenomenos de estrutura e de fundonamento das aodedades humanas cm 
t^rmoa de funpao. 

(38). — A ease reapeito, seria preciso dtar todo o capitulo V das Regras; mais eapeci- 
ficamcnte, poderiamos remeter o leitor aos textoa da pg. 101 e sets. (ed. fr.) 
ou 268 e sets. (ed. brat.). 

(39). — Franpon Simiand, Le Safaire, I'Evolution Socia/e el la Monnaie. Esaai de Thee- 
rie Expdrimentale du SaJaire, Librairie Felix Alcan, Paris, 1932, con forme esp. 
eol. II, pg. 577 e sets.. 
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conta da existencia dessas regras. Para retermos um aspecto que nos 

interessa fundamentalmente: em seu estudo, Durkheim assevera 

que o desvanecimento da estrutura segmentaria se vincula causal- 

mente ao desenvolvimento da divisao do trabalho social (40). Con- 

tudo, essa vinculagao causal nao e estabelecida com referencia a si- 

tuaydes sociais concretas, em condigoes de tempo e espago bem de- 

terminadas, mas supostas abstratamente. Dai a impossibilidade de 

apontar em que sentido as condigoes sociais emergentes teriam con- 

tribuido, no processo em questao: a) diretamente, para eliminar to- 

da uma constelagao de causas, cujos efeitos teriam perdido sua "uti- 

lidade social"; b) indiretamente, para selecionar novas combinagoes 

causais cujos efeitos possuiriam aquela "utilidade". Isso quer dizer 

que houve, na teoria de Durkheim, uma falha consideravel na descri- 

gao do encadeamento dos estados sucessivos de um mesmo feno- 

meno, em termos de regularidades produzidas por relagoes de su- 

cessao e de coexistencia. O estudo de Renner sobre as transforma- 

goes do direito privado sugere que essa falha nao provem propria- 

mente das limitagoes da analise dos fenomenos sociais tendo em 

vista suas fungoes. Mas, ao contrario, da solugao insatisfatoria dada 

por Durkheim ao problema da perspectiva temporal na explicagao 

dos fenomenos de seqiiencia na sociologia (41). 

Alguns aspectos omissos ou negatives da teoria examinada me- 

recem igualmente a nossa atengao. Primeiro, e evidente que a sepa- 

ragao proposta entre a "analise das causas" e a "analise das fun- 

goes" possui pouco interesse atualmente. Ela mal se justifica em fa- 

ce dos tipos de problemas da explicagao sociologica, que Durkheim 

tinha em mente. Segundo, o nosso sociolcgo nao deu nenhuma aten- 

gao as condigoes de aplicagao do metodo de interpretagao funciona- 

lista as questoes que mais preocupam os especialistas modernos, que 

utilizam esse metodo em investigagoes particulares (a determina- 

gao de dependencias estruturais, na descrigao de um povo dado 

em um momento determinado; e o emprego do metodo funcional; 

ta como meio de descoberta de conexoes causais, nos casos em que 

(40). — Conforme De la Division du Travail Social, esp. Livro Segundo, capitulo II, 
item 1. Veja-se ainda o exame do problema em H. Alpert, Durkheim, trad, de J. 
M. Echavarrsa, Eondo de Cultura Econcmica, Mexico, 1945, Segur.da Parte, 
captU'lo II. 

(41) — Conforme Karl Renner, The Institutions of Private Law and their Social Func- 
tions, editado com uma introdu?ao e notas por O. Kahn-Freund, Routledge & 
Kegan Paul Ltd., Londres, 1949; trod, de A, Schwazschild. Para os fins da pre- 
sente disctncao, e indisp'msavel pelo menos a leitura da parte relativa a sec^ao. 
II, do capitulo I (oe. 70 e sets.) e das oes. 58-60. 
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a persistencia de uniformidades de seqiiencia parece permitir o co- 

nhecimento de relagoes de causa e efeito atraves da investigagao das 

fun^oes sociais). Terceiro, a determinagao das "fundoes" nao e tao 

simples como Durkheim supunha. De um lado, o conhecimento das 

"origens" de um fenomeno pode ser irrelevante para explicagao de 

sua fun^ao. De outro, a explicagao das fun^oes de um fenomeno 

acarreta, com freqiiencia, dificuldades e complicagoes sem conta, 

que precisam ser resolvidas por um metodo especial. Isso fica bem 

patente na obra de Maunier, sobre a fungao economica das cidades: 

se se encarar a cidade como um todo e se se procurar determinar a 

sua fungao total entre unidades da mesma especie, a analise inci- 

dira sobre os "caracteres funcionais externos" do fenomeno; se, ao 

contrario, se quizer conhecer como as partes que constituem esse 

todo se ligam entre si dinamicamente, entao a analise se concentra- 

ra nos seus "caracteres funcionais internos" e permitira explicar as 

fungoes parciais das instituigoes de estruturas nucleares da cidade. 

O importante, porem, e que a determinagao da "fungao total" da ci- 

dade (que se poderia estabelecer, segundo Durkheim, pela causagao 

em seqiiencia), e insuficiente, em si mesma, para identificar as "fun- 

goes parciais" das instituigoes e unidades nucleares. E' que a rela- 

gao entre as duas ordens de fungdes nao e nem uniforme, nem di- 

reta. De acordo com as conclusoes de Maunier, "a diferenciagao da 

fungao total e a diferenciagao da fungao das partes estao, dentro 

de certos limites, em razao inversa uma da outra" (42). Quarto, e 

claro que a importancia secundaria atribuida por Durkheim a ana- 

lise funcionalista deve ser encarada com reservas. Sua opiniao resul- 

tava de uma compreensao muito parcial e imperfeita das possibi- 

lidades de exploragao do referido metodo com fins explicativos. 

A exposigao precedente deixa claro uma cousa: e que a explo- 

ragao adeqiiada do metodo de interpretagao funcionalista dependia 

de uma mudanga de perspectiva fundamental na analise sociologica 

dos fenomenos sociais. Enquanto prevalecesse a concepgao tradicio- 

nal de que a "unica" maneira realmente cientifica de explicagao dos 

fenomenos sociais consistiria na interpretagao do presente pelo pas- 

sado, as possibilidades de aplicagao do metodo seriam naturalmen- 

te reduzidas. A referida mudanga de perspectivas ja se esboga nos 

(42). — Pen£ Maunier, L'Origin* et la Fonction ttcinomique dea Vllloa (Ftud* de Mor- 
phologie Sociale), V. Giard & E. Bri^re, Paris, 1910, passim; dtagfio extraida 
da pg. 316. 
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fins do seculo passado e no comego deste, inclusive em algumas ob- 

ras de Durkheim (43). Mas so se torna nitida e conseqiiente em cer- 

tas investigagoes de Marcel Mauss. Praticamente, e nas obras deste 

autor que se encontram as principais fontes de inspiragao teorica 

dos especialistas modernos, que se preocupam com os problemas de 

"fungao" na etnologia ou na sociologia. Apesar de ter sido um doe 

grandes mestres na aplicagao do metodo comparativo, Mauss dedi- 

cou especial atengao aos problemas da indugao analitica na investi- 

gagao de conjuntos limitados de fenomenos. Semelhante desenvol- 

vimento da explicagao cientifica na sociologia era indispensavel para 

o progress© desta disciplina em um sentido empiricoindutivo. To- 

davia, os sociologos nao se animavam a procurar solugoes novas, 

impostas pelas proprias condigdes e pela natureza da investigagao 

sociologica. A ideia de que os conjuntos limitados de fenomenos naa 

podem ser senao objeto de descrigoes e a presungao segundo a qua! 

a explicagao sociologica implica um nivel de abstragao incompativel 

com a manipulagao teorica de situagdes sociais particulares, criavam 

um clima de trabalho imprdprio para os que se preocupavam com 

os problemas fundamentais da explicagao positiva dos fenomenos so- 

ciais. O aparecimento do Ensaio Sobre as Variagoes Sezonarias nas 

Sociedades Esquimos marcou epoca na historia da sociologia porque 

o seu autor pdz de lado as velhas especulagdes sobre as implicagdes 

generalizadoras da explicagao sociologica, ao mesmo tempo em que 

procurou assinalar os limites que separam as elaboragoes "descriti- 

vas" e "etnograficas" (e poderiamos dizer, tambem, "historicas") da 

pesquisa orientada para o estabelecimento de "relagdes de uma certa 

generalidade". Por isso, comparado a outras monografias anteriores, 

o referido ensaio possui a significagao especial de ter pretendido res- 

ponder as questdes suscitadas na sociologia pela explicagao empi- 

ricoindutiva de fenomenos sociais particulares (44). 

(43). — Em parte devido a propria natureza dos fenomenos investigados (como em Le- 
Suicide. Etude Sociologique, Librairie Felix Alcan, Paris, 1897; e em Les Formes 
Elementaires de la Vie Religieuse. he Systeme Totemique en Australia, Librai- 
rie Felix Alcan, Paris, 1912). Todavia, a preocupagao de Durkheim de descobrir 
conhecimentos gerais (no sentido de serem universalmente validos), atraves do 
estudo de um con junto limitado de dados de fato (por exemplo: conhecer a 
natureza do rito atraves do seu estudo nas sociedades australianas), prejudicou 
seriamente o alcance positive de suas elaboragoes teoricas. 

(44). — A importancia do Essai sur les Variations Saisonnieres des Sooiefea Eskimos. 
Etude de Morphologic Sociale (in L'Annee Sociologique, tomo IX, 1904-1905; 
Libraire Felix Alcan, Paris, 1906, pgs. 39-132), sob o ponto de vista indicado^ 
ainda nao foi devidamente assinalada, nem meimo pelos especialistas que se 
dedicaram ao estudo da obra de Marcel Mauss. 
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Parece-nos suficiente indicar, do angulo que nos interessa aqui, 

as principals contribui^oes de Marcel Mauss a interpretagao fun- 

cionalista dos fenomenos sociais. De um lado, coube-lhe avan^ar 

alguns dos principios que fundamentam a aplicagao sociologica do 

metodo de interpretagao funcionalista, £sses principios estao conti- 

dos na obra citada, como os que se referem aos fundamentos logicos 

da indugao analitica atraves da investigagao de conjuntos limitados 

de fenomenos, ou foram elaborados teoricamente mais tarde, como 

os que dizem respeito as regras de reconstrugao interpretativa da 

vida social e a no?ao de "sistema sociar. Os primeiros principios 

traduzem duas coisas distintas: a) aquilo que se poderia chamar de 

"valoriza^ao cientifica dos estudos particulares na sociologia", ex- 

press© nas seguintes palavras — "Provavelmente se pensara que 

uma so e unica populagao constitui uma base demasiado estreita 

para um estudo em que se visa estabelecer proposigoes que nao se 

aplicam unicamente a um caso particular. Primeiro que tudo, e pre- 

cise nao perder de vista que os esquimos ocupam uma area imensa 

de costas, senao de territorios. Nao existe, portanto, uma mas socieda- 

des esquimos cuja civilizagao e bastante homogenea para que pos- 

sam ser utilmente comparadas, e bastante diversificada para que es- 

sas comparagoes sejam fecundas" (45); e b) a formulagao de que 

as conexoes essenciais (e nao as conexdes gerais) constituem o ob- 

jeto da indugao sociologica (46): "Depois, e um erro acreditar que 

o credito ao qual tern direito uma proposigao cientifica dependa es- 

treitamente do numero de casos que se supoe poder verificar. Quan- 

do uma relagao e estabelecida em um caso, mesmo unico, mas me- 

todica e minuciosamente estudada, a realidade nao e menos certa 

que quando, para a demonstrar, e ela ilustrada com fatos numerosos, 

porem desconexos, de exemplos curiosos, todavia confusamente ti- 

rades de sociedades, de ragas, de civilizagoes heterogenaes. Stuart 

Mill afirma, em alguma parte, que uma experiencia bem feita e 

suficiente para demonstrar uma lei: ela e pelo menos infinitamente 

mais demonstrative que varias experiencias mal feitas. Ora, essa 

regra de metodo se aplica a sociologia tanto quanto as outras cien- 

(45). — Essai rur tea Variationa Smtonniiree dea Societea Eskimos, pgi. 40-41. 
(46). — Esta tporia foi desenvolvido e claborada sistematicamonte, mais tarde, por FIo- 

rian Znaniecki (c£. The Method of Sociotofy, Farrar & Rinehart, Inc., New 
York, 1934; esp. cap. VI). 
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cias da natureza" (47). A nogao de "sistema" e empregada por 

Mauss tanto para designar os sistemas especiais (sistemas econo- 

mico, religioso, jundico, moral, etc.), quanto para referir o sistema 

total, ou "sistema social" propriamente dito. As dificuldades de 

abordagem e de explicagao dos fenomenos sociais juntamente com 

as condicoes sob as quais eles se apresentam a observa^ao criaram 

a necessidade de decompor a realidade; o conhecimento sociologico 

comegou por ser um conhecimento sobre os sistemas especiais das 

sociedades. Todavia, esse tipo de conhecimento, para representar 

logicamente a realidade social, precisaria compreende-la como ela 

existe de fato, segundo a sua diversidade e em toda a sua comple- 

xidade. Dessa concepgao fundamental resultam uma serie de princi- 

pios: 1.°) o procedimento que consiste em investigar os sistemas es- 

peciais da sociedade e correto, mas a medida em que tern por fim 

a descoberta de conhecimentos que permitem estabelecer o grau 

de integragao e de correspondencia reciproca dos sistemas especiais 

na constituigao do sistema social global; 2.°) o objeto da explicagao 

sociologica nao e o conhecimento dos sistemas sociais especiais, mas 

dos sistemas totais, de modo que as operagoes de decomposigao e de 

analise precisam ser completadas por meio de operagoes de recom- 

posigao e de sintese; 3.°) as operagoes de decomposigao e de ana- 

lise precedem as de recomposigao e de sintese meramente por ra- 

zoes de ordem psicologica (ajustamento do sujeito a realidade in- 

vestigada) e empiricoindutiva (condigoes da pesquisa cientifica no 

campo da sociologia) (48). A seguinte citagao contem a principal 

recomendagao do autor quanto a investigagao dos fenomenos sociais 

(47). — Idem, pg. 41. Nota-se que no fim a ideia de conexao esssencial acaba sendo 
reduzida ao estabelecimento de uma relagao por meio de "experiencias cruciais". 
Todavia, a nossa interpretagao encontra inteiro fundamento no significado in- 
tegral do texto. Em outras ofcras de Mauss a ideia reaparece, mas gostariamos 
de indicar a explanagao contida no Essai sur la Nature et la Fonction du Sa- 
crifice (in Melanges d'Histoire des Religions, em colaboragao com H. Hubert, 
Librairie Felix Alcan, Paris, 1929, esp. pg 7). Doutro lado, cumpre-nos ressal- 
tar que essa ideia, no sentido estrito de "experiencias cruciais", foi apresentada 
por Durkheim nas Regras (Ed. Fr., pg. 50 e sets.; Ed. Bras., pg. 241 e sets.). 
Um exame atento do texto de Durkheim mostra que existe uma diferen?a fun- 
damental entre sua maneira de ver e a de Mauss. Pois este se colocou intida- 
mente do lado dos que procuram na pesquisa das conexoes essenciais dos feno- 
menos uma solu?ao para o problema da indugao analitica na sociologia. 

(48). — Conforme especialmer.te, Fragment o*'un Plan de Sociologie Generate Descripti- 
ve, in Annaies Sociologiques, Serie A — Fasciculo 1, Librairie Felix Alcan, 
Paris, 1934, pgs. 1-56. O Essai sur le Don, Forme Archaique de I'Echange (in 
I.'Annee Sociologique, N. S., Tomo I, 1923-1924, Librairie Felix Alcan, Paris, 
1925, pgs. 30-186. Foi reeditado por Cl. Levi-Strauss, in Sociologie et Anthropc- 
log:e, Presses Universitaires de France, Paris, 1950, coletanea de ensaios de 
Marcel Mauss), constitui uma demonstragao rigorosa da aplicagao desses priu- 

cipios. 
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segundo as implicagdes dessa nova concepgao holistica do objeto da 

sociologia: u. . . cada um dos sistemas especiais nao e senao uma 

parte do todo, do sistema social. Portanto, descrever um ou outro, 

sem ter em conta o fato dominante que eles formam um sistema, e 

tornar-se incapaz de os compreender. Porque, no fim da analise, o 

que existe e tal ou tal sociedade, tal ou tal sistema fechado, mecani- 

co como se diz, de um numero determinado de homens, ligados no 

con junto pelo sistema. Uma vez conhecidos todos os outros fatos e 

sistemas de fatos, e esta ligagao geral que se precisa estudar" (49). 

De outro lado, uma contribuigao variada pode ser reconhecida 

nos seus estudos esparsos. Primeiro, parece-nos inegavel que Mauss 

foi o primeiro especialista que conseguiu dedicar-se com felicidade 

a determinagao de dependencias estruturais (50) atraves da ana- 

lise da fungao dos fenomenos sociais. No estudo sobre as sociedades 

esquimos conseguiu compreender as dependencias estruturais tanto 

sob a forma de combinagao das instituigdes em cada periodo das 

estagoes, quanto sob a forma de relagao entre o ritmo de vida social 

e a dinamica da vida psiquica (relagao entre os periodos de vida 

religiosa e de vida profana com o equilibrio psicosocial da vida ani- 

mica individual). Em estudos como o sacrificio, o presente, etc., 

poude determinar as dependencias estruturais tendo em vista com- 

binagoes tipicas, desenhadas na integragao da mesma instituigao a 

sistemas sociais diferentes. Segundo, porque admitiu como um pos- 

tulado que o conhecimento da "natureza" dos fatos sociais pode ser 

obtido independentemente do estabelecimento de seqiiencias his- 

toricas, por meio da abstragao das fungoes sociais, seja com base 

na indugao analitica aplicada a conjuntos limitados de fenomenos 

(51), seja com base no "metodo de comparagao precisa" (52). Ter- 
ceiro, por fim, porque se utilizou do termo "fungao" em um sentido 

logico e nao para exprimir a "utilidade" dos fatos sociais. Como 

muito bem ponderou Levi-Strauss, Mauss a concebia como "uma 

relagao constante entre os fenomenos, onde se encontra sua explica- 

(49). — Fragment d'un Plan de Scciolofie Generate Descriptive, pg, 4. 
(50). — Sobre o probletna da determmagao das dependencias estiuturais na sociologia, 

r.', osp. F. Znaniecki, The Method of Sociology, pg. 262 e sets.. 
(51). — Como procodcu, por exemplo, no Essai sur les Variations Saisonnieres des So- 

c At6s Eskimos. 
(52). ■— Como procedeu, por exemplo, no Essai sur la Nature et la Foncllon du Sa:rilic« 

e no Er.-' sur le Don. A express.io "metodo de corrparacao precisa" ocorre nfiste 
en.ojo .c', edit;.to de Cl. Livi-Straus;., pg. 149). 
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gao" (53). Essa rapida digressao nos mostra a importancia do pa- 

pel de Marcel Mauss na criagao de uma perspectiva nova para a 

consideragao sociologica dos problemas de "fungao". Embora nao 

tenha nos deixado uma exposigao sistematica de suas ideias a res- 

peito do assunto, o que se pode alcangar atraves de um balango 

de suas obras esparsas e consideravel. Pondo de lado outros aspectos 

secundarios de sua contribuigao, e evidente que conseguiu dar um 

fundamento logico ao metodo de interpretagao funcionalista. Em 

primeiro lugar, gragas as manipulagoes operadas no conceito de "sis- 

tema social", obteve dois resultados da maior relevancia para o de- 

senvolvimento ulterior do "funcionalismo". De um lado, concorreu 

como poucos sociologos modernos para fazer com que a concepgao 

segundo a qual o todo detemnina as paries perdesse o seu antigo sa- 

bor metafisico e adquirisse o caracter de um principio heuristico na 

interpretagao sociologica da dinamica social (tendo em vista os 

problemas de fungao). De outro, aplicou coerentemente a concepgao 

heuristica elaborada a caracterizagao fenomenica da realidade so- 

cial. Assim, afirma em uma passagem em que se opoe ao criterio de 

reconhecimento do social proposto por Durkheim: "Enfim, sem se- 

rem brigatorios, os ritos da magia nao sao menos sociais. A obrigagao 

propriamente dita nao e para nos o caracter distintivo das cousas, 

dos atos e dos sentimentos sociais". "O ato e social porque ele tira 

sua forma da sociedade e porque ele nao tern razao de ser senao com 

relagao a ela" (54). Em segundo lugar, deixou nao menos claro que 

o caracter cientifico das explicagoes sociologicas nao depende estri- 

tamente do grau de abstragao, mas dos cuidados e do rigor observa- 

dos na coleta, sistematizagao e interpretagao dos dados de fato. A 

esse respeito, distinguia, grosso modo, generalizagoes validas para 

certo sistema social, elaboradas atraves da interpretagao funcio- 

nalista; e generalizagoes validas para uma mesma especie de feno- 

meno em suas manifestagoes tipicas atraves de um numero variado 

de sistemas sociais, elaboradas com base na interpretagao comparati- 

va. Pode se dizer que Mauss vacilou constantemente diante dessa 

questao (e o que sugere, pelo menos, a dupla orientagao de seus 

(53). — Cf. Cl. Levi-Strauss, introducao a Sociologie et Anthropologie, op. cit., pg. 
XXXVI. 

(54). — M. Mauss e H. Hubert, Melanges d'Histoire des Religions, op. cit., pg/XXIV. 
No mesmo sentido, conforme tambem a caracterizagao dos "fatos sociais totais"" 
sobre a "sociologia francesa" (em particular, pg. 221 e sets.). 
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ensaios). Contudo, parece que nao chegou a afirmar que, na socio- 

logia, um tipo de explica^ao fosse mais decisive que outro. Terceiro. 

defendeu com vigor o principio de que o conhecimento das cone- 

xoes funcionais deve preceder as elaboragoes de carater compara- 

tive. Na seguinte passagem, por exemplo, afirma: "Enfim, cada estu- 

do incidiu sobre sistemas que nos nos adstringimos a descrever, um 

apos o outro, em sua integridade; nos renunciamos, portanto, a essa 

comparagao constante onde tudo se mistura e onde as instituigoes 

perdem toda cor local, e os documentos seu sabor" (55). Quarto, a 

comparagao nao e empregada como um metodo destinado a estabe- 

lecer conjecturalmente relagoes de seqiiencia na sucessao dos feno- 

menos, para ulterior esclarecimento de conexoes funcionais. Operan- 

do sobre conexoes funcionais precisamente descritas e dfinidas, ao 

contrario, a comparagao apenas serve como um auxiliar da inteli- 

gencia na pesquisa das ligagoes existentes entre as evidencias ja des- 

cobertas e arroladas (56). Em quinto lugar, a combinagao da ana- 

lise das fungoes com a analise comparativa serviria para resolver os 

problemas da indugao e da generalizagao na sociologia de uma for- 

ma compativel com a natureza positive do conhecimento cientifico. 

E' nesse sentido que afirma ter encontrado na descrigao do funcio- 

namento dos sistemas sociais como um todo uma dupla vantagem: 

"Em primeiro lugar uma vantagem de generalidade, pois os fatos 

de funcionamento geral possuem probabilidades de ser mais univer- 

sais que as diversas instituigoes ou que os diversos temas dessas ins- 

tituigoes, sempre mais ou menos acidentalmente tocados de uma 

cor local. Mas ela possue uma vantagem de realidade. Chega-se as- 

sim a ver as cousas sociais nelas mesmas, em concrete, como elas 

sao. Nas sociedades discemem-se mais do que ideias ou regras, dis- 

cernem-se homens, grupos e seus comportamentos. files sao vistos 

se movimentando como na mecanica se vem massas e sistemas, ou 

como no mar vemos os polvos e as anemonas. Nos percebemos nu- 

merosos homens, forgas moveis, e que flutuam no seu meio e em 

seus sentimentos" (57). E' interessante notar, como referencia aos 

(55). — Esroi aur le Don, (ed. Cl. Levi-Strauss, pg. 149; cf. tambcm adiante, pgs. 
274-276). 

(56). — Sobre etsas implica^oes do metodo romparativo, veja-se cspecialmente o ensaio 
citado na nota anterior (em particular as reflexoes expovtas nas pgs. 274-276). 

(57). — Citacao extraida do Eiaai sur /e Don. ed. L6vi-Strauss, pg. 276. Tendo cm vista a 
apreciaqao sobre os efeitos da combinagao da analise das (undoes com a ana- 
lise comparativa, o leitor podera reter as "duas vantagens" na ordem inversa da 
exposi^io de Mauss. 
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temas reunidos neste paragrafo, que as contribuigoes mais recentes 

sobre o metodo de interpretagao funcionalista nao parecem con- 

trariar substancialmente as sugestoes inovadoras de Marcel Mauss. 

Os desenvolvimentos da teoria "funcionalista" nos ultimos trin- 

ta anos giraram, principalmente, em torno dos trabalho de Thurn- 

wald, Malinowski, Radcliffe-Brown e de seus discipulos. Para os fins 

do presente escorgo, entretanto, parece-nos dispensavel analisar as 

contribuigoes de todos esses autores e de seus discipulos. O back- 

ground fornecido pelo exame das teorias de Durkheim e de Mauss 

e suficientemente amplo para situar as orientagoes intelectuais que 

deram ou tem dado sentido as tentativas de exploragao do conceito 

de fungao e da analise funcionalista na sociologia. Doutro lado, as 

concepgoes de Thurnwald e de Malinowski dizem mais respeito a 

etnologia, pois se aplicam aos problemas da integragao e da dinami- 

ma das culturas. Acresce que suas ideias nao so sao bastante conhe- 

cidas, mas ja foram examinadas por Lowie sob o ponto de vista que 

nos preocupa (58). Radcliffe-Brown, ao contrario, se coloca dentro 

da tradigao de pensamento esbogado acima, e embora se considere 

antes um "antropologo social" do que um "sociologo", entende o ob- 

jeto da antropologia social no sentido de sociologia comparada (59). 

Por isso, demos preferencia a seus trabalhos para exemplicar os de- 

senvolvimentos mais recentes, dominados pela nova perspectiva 

que se formou na sociologia sobre a explicagao dos fenomenos so- 

ciais atraves da analise de fungoes. 

As ligagoes de Radcliffe-Brown com a chamada "sociologia 

francesa" sao tao intimas, que nao falta mesmo os que o apontem 

como uma especie de continuador discrete de Durkeim e seus dis- 

cipulos (60). Todavia, seria uma simplificagao enganosa admitir que 

suas ideias sobre os problemas da indugao e da generalizagao na so- 

ciologia se formaram sobre a influencia exclusiva de autores como 

Durkheim, Mauss, Hubert e butros. Nao ha duvida que suas invulga- 

res aptidoes para a reflexao teorica o levaram a compreender com 
■»- 

(58). — Robert H. Lowie, The history of Ethnological Theory, George G. Harrap & Co. 
Ltd., Londres, 1937, cap. XIII (passim). Consulte-se tambem: Herbert Baldus, 
DHusionismo, Concentriimo e Funcionaiismo, in Sociologia, vol. III-N. 2, 1941, 
pgs. 128-140. 

(59). — Conforme especialmEnte A. R. Radcliffe-Brown, Estrutura Social (in Donald 
Pierson, Estudos de Organi^a^ao Social, tomo II, Livraria Martins Editora S. A., 
S. Paulo, 1949, pg. 157). 

(60). — Cf. especialmente R. H. Lowie, The History of Ethnological Theory, cap. XII, 
sobre a "sociologia francesa" (em particular, pg. 221 e sets.). 
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clareza o sentido precise e as conseqviencias metodologicas da mu- 

danga de perspectiva que se operara na sociologia, gragas as inves- 

tigagoes desses especialistas (61). Mas, observa-se nitidamente que 

suas inclinagoes pela nova orientagao resultaram sobretudo da cri- 

tica as insuficiencias das antigas concepgoes da "explicagao histori- 

ca" na etnologia e na sociologia. A necesidade de explicar certos pro- 

blemas, em campo, acabaram impondo um reexame das hipoteses 

dominantes na explicagao etnologica e sociologica; a aceitagao da 

nova perspectiva de analise dos fenomenos sociais atraves de suas 

fungoes no meio social observado; e a formulagao de hipotese origi- 

nals, consistentes com a perspectiva de explicagao adotada, segundo 

a qual as causas dos fenomenos nao deveriam ser procuradas em an- 

tecedentes conjecturais, mas em conexoes de carater funcional (62). 

A seguinte passagem esclarece suficientemente a posigao assumida 

pelo autor: "Usando o termo "fungao social" para denotar os efeitos 

de uma instituigao (costume ou crenga) na medida em que eles di- 

zem respeito a sociedade e sua solidariedade ou coesao, a hipotese 

deste capitulo pode ser condensada na afirmagao de que a fungao so- 

cial dos costumes dos andameneses consiste em manter e em trans- 

mitir de uma geragao a outra as disposigoes emocionais de que a so- 

ciedade (como ela e constituida) depende para sua existencia". "O 

presente capitulo contem uma tentativa para aplicar essa hipotese aos 

costumes cerimoniais dos andamaneses. Deve ser feita uma tentativa 

para mostrar que existe uma correspondencia entre os costumes e 

crengas dos andamaneses e um certo sistema de sentimentos sociais, 

e que existe tambem uma correspondencia entre esses sentimentos e 

a maneira segundo a qual a sociedade e constituida. Trata-se de uma 

tentativa para descobrir conexoes necessarias entre os diversos ca- 

racteres de uma sociedade como eles existem no presente. Nao se- 

ra feita nenhuma tentativa para descobrir ou imaginar o processo 

historico por cujo intermedio surgiram esses costumes" (63). 

(61). — Examine-ie, por exemplo, com e»se espirito, o texto de O Descnvolvimento da 
Anlropoloiia Social, prele^ao pronunciada na Univerxidade de Chicago em 1936; 
edicao mimeografada da Escola Livre de Sociologia e Politica de S. Paulo, 
passim. 

(62). — A. R. Rndcliffe-Brown, The Andaman Islanders, The Free Press, Glencoe, Illin- 
d», 1948 (cdi^ao original: 1922), pgs. 229-235, 407 e as explica^dei contidas 
no preUdo de 1932 (passim). 

(63). — The Andaman Islanders, pg. 234. O capitulo em questao 6 o V, em que trata 
da interpretag.'io dos ceremoniais. 
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Neste ponto da presente exposigao, porem, seria muito reduzi- 

do o interesse que apresentaria uma exposigao completa das ideias 

e contribuigoes de Radcliffe-Brown. Uma exposigao desse genero 

acarretaria o incoveniente de reproduzir conceitos e problemas ja 

esclarecidos (atraves da discussao das orientagdes de Durkheim e 

de Mauss), sem resultados praticos apreciaveis, pois o principal tra- 

balho de Radcliffe-Brown sobre o assunto se acha publicado em 

portugues (64). For isso, nos limitamos a certos aspectos, apenas, 

de sua teoria, tendo em vista completar o nosso esbogo do desenvol- 

vimento do funcionalismo na sociologia moderna. 

O que caracteriza essencialmente a contribuigao de Radcliffe- 

Brown e a experiencia por ele acumulada no estudo dos aspectos 

recorrentes na dinamica social (65) e os resultados teoricos que sou- 

be tirar dessa experiencia. Em conseqiiencia, se seria improprio di- 

zer que trabalhou com os problemas mais importantes de fungao, a 

verdade e que se dedicou longamente as questoes em que a inter- 

pretagao funcionalista encontra a mais larga e fecunda aplicagao. A 

circunstancia de trabalhar continuamente com a mesma especie de 

problemas acabou naturalmente por imprimir uma feigao peculiar 

as suas reflexoes metodologicas. Isso e evidente em varios pontos 

de sua obra. Para os fins desta analise, parece-nos suficiente men- 

cionar somente alguns pontos, como os relatives a conceituagao de 

fungao, as hipoteses e as regras da explicagao funcionalista, e a sis- 

tematizagao dos problemas da "antropologia social". 

O interesse predominante pelos aspectos recorrentes da dina- 

mica social se reflete de diversas maneiras na conceituagao e na 

definigao de "fungao social". Em primeiro lugar, ele proporciona um 

retorno as analogias entre o "organismo" e a "sociedade", mas agora 

nao com o proposito de assimilar esta aquele. O que procura mostrar 

com empenho e que certas condigoes, responsaveis direta ou indi- 

retamente pela expressao dos processes vitais atraves das fungoes 

organicas, se reproduzem de uma forma particular na "sociedade" 

(64). — "Fungao" em Ciencia Social (in Donald Pierson, op. cit., pgs. 220-230). 

(65). — Empregando o termo recorrer.cia no sentido de "carater do que se repete" (cf. 
A Lalande, Vocafau/aire Technique et Critique de la Philosophie, pg. 897). 
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(66). Contudo, certas diferengas se impoem, ja que o sociologo nao 

pode observar a estrutura social independentemente do seu funcio- 

namento e que "uma sociedade, no curso de sua hist6ria, pode mudar 

e muda o seu tipo estrutural sem nenhuma quebra de continuidade" 

(67), Em segundo lugar, na caracteriza^ao da estrutura social e na 

indicacao das influencias reciprocas entre estrutura e fungao, pro- 

cede de maneira a dar demasiada enfase a liberdade do especialista 

em representar a vida social de uma perspectiva estatica, isto e, de 

representar a sociedade tal como ela se apresenta ao observador em 

um momento dado (68). Isso e tao evidente no estudo sobre os in- 

sulares andamaneses, quanto no ensaio teorico sobre estrutura social. 

Nisso nao vemos um grande inconveniente, mas cumpre-nos ressal- 

tar esse aspect© porque semelhante concepgao conduz a uma ima- 

gem do equilibrio social que so se ajusta precisamente a certos tipos 

de sociedade, nos quais a tradi^ao tende a fomecer os criterios para 

solu?ao dos problemas sociais emergentes e nos quais a sobreviven- 

cia da coletividade como um todo nao depende da atividade conti- 

nua de mecanismos sociais de mudanga. Em terceiro lugar, o unico 

carater retido como essencial na definigao de "fungao", e o que diz 

respeito a perpetua^ao da ordem social vigente, isto e, o caracter que 

permite descrever e explicar interpretativamente a dinamica (ou a 

"fisiologia") da estabilidade social. Em uma citagao apresentada 

acima ja se encontra um esbogo dessa defini^ao (69). As defini^oes 

elaboradas posteriormente nao eliminaram essa limitagao denotati- 

va, como atestam os seguintes exemplos: a) "A fungao de qualquer 

atividade recorrente, como seja a punigao de um crime ou uma ce- 

rimonia funeraria, e a parte que ela toma na vida social como um 

todo e portanto a contribuigao que ela faz a manutengao da conti- 

nuidade estrutural" (70). "Segundo a definigao aqui oferecida, "fun- 

(66). — The Andaman Islanders, pgs. 229-230; Estrutura Social, pgs. 161 e 164; "Fun- 
fio" em Ciencia Social, pgs. 221-223. £ste ultimo artigo foi utilizado na cdicao 
em ingl^e (On the Concept ol Function in Social Scien-e. in "American Anthro- 
pologiat", N. S., vol. 37, Julho-Setembro de 1936, N. 3, Parte 1, pgs. 394- 
402). As transcrigoes serao diretamente vertidas doste tczto, mas para facilitar o 
trabalho do leitor interetsado as refer^ncias serao feitas concomitantemente ks 
dual edicdet. 

(67). — On the Concept ol Funcion in Social Science, pgs. 396-397 (ed. bras., pgs. 223- 
225); Estrutura Social, pg. 161. 

(68). — Apesar de in si stir sobre as duas diferenjas assinaladas entre "estrutura orgimica" 
e "estrutura social". Convem deizar claro que esse procedimento, doutro lado, 6 
inevitavel no estudo de certas sociedades; atiis, Radcliffe-Brown chama a aten- 
Cao, vArias vexes, para a impossibilidade de estudar doutra maneira os insulares 
do Andaman. 

(69). — Conforme tezto da pigina anterior, corresponds a nota 63. 
<70). — On the Concept ol Function in Social Science, pg. 396 (ed. bras., pg. 223). 
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Sao" e a contribuigao que uma atividade parcial faz a atividade total 

de que e parte. A fungao de um uso social particular e a contribuigao 

que ele traz a vida social total como o funcionamento do sistema 

social total" (71). b) . .eu definiria a fungao social de um modo 

de atividade socialmente padronizado, ou de um modo de pensa- 

mento, como sua relagao com a estrutura social, para cuja existen- 

cia e continuidade ela contribui" (72). c) "A fungao social de um 

componente de um sistema e sua relagao com a estrutura e sua con- 

tinuidade e estabilidade, nao sua relagao com as necessidades biolo- 

gicas individuais" (73). 

E' evidente que o interesse pelos aspectos recorrentes da dina- 

mica social repercutem na selegao das hipoteses e das regras de ex- 

plica^ao funcionalista, tal como esta e entendida por Radcliffe- 

Brown. De um lado, esse interesse deu consistencia a tres hipoteses 

basicas: 1.°) a continuidade estrutural de uma sociedade, como a 

do organismo, depende da continuidade de seu funcionamento (74); 

2.°) a persistencia de componentes de um sistema social depende da 

persistencia de fungdes que eles possam preencher (75); 3.°) todo 

sistema social possui uma especie de consistencia interna ou "uni- 

dade funcional", definida como "uma condigao em consonancia com 

a qual todas as partes do sistema social operam conjuntamente com 

um grau de harmonia ou consistencia interna, isto e, sem produzir 

conflitos persistentes que nao possam ser nem resolvidos nem re- 

gulados" (76). Doutro lado, essas hipoteses implicam tanto uma 

concep9ao geral da explicagao cientifica na sociologia, quanto certas 

regras especiais de explicagao dos fenomenos sociais. Pelo que sabe- 

mos, exeptuando-se a afirmagao de que a sociologia e uma ciencia 

natural, Radcliffe-Brown nao chegou a dar uma expressao sistema- 

(71). — Idem, pg. 397 (ed. bras,, pg. 224). Veja-se tamb£m O Desenvolvimento da 
Antropologia Social, pg. 13; Altican Systems of Kinship and Marriage, editada 
por A. R. Radcliffe-Brown, e Daryll Forde, publicada pelo Intemationai African 
Institute, Oxford University Press, 1950, introdugao de Radcliffe-Brown, pg. 3. 

(72). — Estrutura Social, pg. 170. 
(73). — African System of Kinship and Marriage, pg. 82. Esta defini^ao pressupoe 

uma critica as definigoes apresentadas por B. Balinowski, principalmente em 
A Scientific Theory of Culture and Other Essays, com prefacio de H. Cairns, 
The University of North Carolina Press, Chapel Hiil, 1944, pgs. 39, 168-170, 83 
e pg. 159. 

(74). — On the Concept of Function in Social Science, pgs. 394-397 (ed. bras., pgs. 
220-224). 

(75), — Conforme, por exemplo, a seguinte explanagao: "Em geral, um costume ou 
crenga persiste numa sociedade pelo fato de desempenharem alguma fungao, 
isto e, de preencherem de algum modo as condigoes necessarias de existencia ds 
urna sociedade desse tipo" (O Desenvolvimento da Antropologia Social, pg. 8). 

(76). — On the Concept of Function in Social Science, pg. 397 (ed. bras., pg. 224). 
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tica a seus pensamentos sobre o primeiro topico e so acidentalmente 

tem dispensado alguma aten^ao ao segundo. Todavia, supomos que 

das referidas hipoteses decorre naturalmente uma formula?ao geral 

da explica^ao cientifica na sociologia (ou na "antropologia social"), 

segundo a qual se encontram nas condigoes de existencia vigentes 

em uma scciedade dada num momento determinado todoa os ele- 

mentos significativos para a explicagao sociologica da vida social 

naquela sociedade e de acordo com a qual a elaboragao interpreta- 

tiva de tais elementos alcanna o nivel de conhecimento causal (77) 

quando se opera sob a forma de analise indutiva das fungoes dos fe- 

nomenos investigados. Quanto ao segundo ponto, parece-nos que as 

seguintes formulagoes poderiam ser encaradas como regras especiais 

de explicagac dos fenomenos sociais atraves da analise funcionalista: 

1.°) a explicagao da composigao e da continuidade da estrutura so- 

cial ou de um sistema social particular deve ser procurada nas suas 

condigoes de funcionamento em um momento dado (78); 2.°) a 

explicagao de um fenomeno social por meio da analise indutiva de 

sua fungao consiste em evidenciar a ligagao existente entre ele, "a 

atividade total de que ele participa" e o sistema social total (79); 

3.°) na explicagao dos fenomenos sociais por meio da analise indu- 

tiva das suas fungoes deve-se proceder de modo a passar-se gradual- 

mente do que se conhece de fato no presente para o que se presu- 

me, ainda que com fundamentos empiricos, tenha ocorrido no pas- 

(77). — Conhecimento das "conezoea necessarias" dos fenomenos sociais (cf. acima, pg. 
31 texto correspondente h nota 63). 

<78). — "Podc-se observar alguns aspectos da estrutura social diretamente, como a dia- 
tnbuigao de individuos e grupos no espa^o, mas a maior parte das relagoes so- 
ciais, que constituem em sua totalidade a estrutura, como as rela^oes de pai a 
filho, comprador e vendedor, govemnnte e governado, nao podem ser observa- 
dat a nao ser nas atividades sociais em que as rela;6es sociais estao funcio- 
nando. Segue-se dai que uma morfologia social nao pode ser estabelecida inde- 
pendentemente de uma fisiologia social". (On the Concept ol Function in Social 
Science, pgs. 396-397; ed. bras., pg. 223). Uma formula?ao que se aplica a 
sistemas sociais especiais, como o sistema de parentesco, encontra-se em Afri- 
can Systems of Kinship and Marriage (pg. 3): "Quando cooseguimos descobrir 
a fun;ao de um costume particular, isto e, a parte que ele toma no funciona- 
mento do sistema social so qual ele pertence, nos alcangamos um conhecimento 
ou ezplicagao dele que i diferente e independente de qualquer ezplicagao hist6- 
rica de como £le surgiu. Essa especie de conhecimento s6bre um sistema de 
parentesco como um siatema em fundonamento ligando conjuntamente s8res 
humanos em um arranjamento ordenado de interagoes, pelo qual costumes par- 
ticulares sao vistos como partes operativas do mecanismo social, i o que se pro- 
cure em um estudo analitico sincronico. Em semelhante analise n6s lidamos 
com um sistema tal como ele eziste em certo momento, abstraindo tanto quanto 
possivel quaisqucr mudangas que 81c possa estar sofrendo". 

<79). — Trata-se de uma implicagio da hipdtese da "unidade funcional" dos sistemas 
sociais (cf. especialmente On the Concept of Function in Social Science, pg. 397. 
Ed. bras., pg. 224). Trecho transcrito ne pagina anterior. 
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sado (80). Esta formulagao subverte por complete a ordem de re- 

lagao entre a explicagao causal das uniformidades de sucessao e a 

explicagao funcional das uniformidades de coexistencia, estabelecida 

por Durkheim, subordinando os estudos diacronicos aos estudos 

sincronicos. 4.°) para alcangar um nivel de abstragao com- 

paravel ao atingido pelas ciencias naturais, a explicagao sociologica 

depende diretamente da analise comparativa (81). Embora se mos- 

tre convicto de que a comparagao apenas se aplica adequadamente 

a evidencia de semelhangas ou diferengas especificas, estabelecidas 

indutivamente (82), e a construgao de esquemas de classificagao 

(83), Radcliffe-Brown oscila quanto aos seus limites, ora afirmando 

que so se podem comparar legitimamente sistemas sociais totais 

(84), ora admitindo que se podem comparar entre si sistemas so- 

ciais particulares (85). 

Por fim, o interesse pelos aspectos recorrentes da dinamica 

social se revela tambem na sistematizagao dos problemas basicos 

da sociologia. A analogia estabelecida entre a "vida organica" e a 

(80). — O seguinte trecho content uma especie de sintese do pensamento de Radclif- 
fe-Brown a respeito: "Assim, os problemas de antropologia social sao de duas 
especies: os problemas sincronicos, relativos e natureza das sodedades e como 
os usos sociais funcionam, e os problemas diacronicos, relativos mudanga so- 
cial. Uma concepcao erronea de alguns dos antropologos mais velhos era: "Se 
nos conhecermos como as sodedades se desenvolveram nos podemos compreen- 
der o que elas sao". Uma visao moderna e o oposto disto que foi dito: Sbmente 
quando nos temos alguma medida para a compreensao da natureza essendal das 
sodedades e de como elas agem, isto e, da fisiologia sodal, n6s podemos inves- 
tigar de modo dentifico a maneira pel a qual as mesmas se desenvolveram. Em 
outras palavras, somente quando o estudo sincrdnico tiver feito algum progresso, 
sera possivel nos aprotdmar dos problemas diacronicos, com alguma esperanga 
de obter resultados importantes" (O Desenvolvimente da Antropologia Social, 
pg. 14). Outras indicacoes; cf. a mesma prele^ao, pgs. 5-8 e 14-16; Tha An- 
daman Islanders, pgs. VIII-XI e 229 e sets. (chamamos espedalmente a aten- 
5ao do leitor para a nota de rodape da pg. 229); On the Concept of Function 
in Social Science, pgs. 400-401 (ed. bras., pgs. 228-229); African Systems of 
Kinship and Marriage, pgs. 1-3. 

(81). — O seguinte trecho exemplifica bem a preocupa^ao de Radcliffe-Browne de resolver 
os problemas da investigagao empiricoindutiva na sodologia atraves da com- 
binagao da analise das fun;oes e da analise comparativa: "Ja defini sufidente- 
mente, espero, o objeto do que considero como ramo extremamente impor- 
tante da Antropologia^ Sodal. O metodo que deve ser adotado resulta imedia- 
tamente dessa definigao. Ele deve combinar com o estudo intensivo das sode- 
dades uma a tuna (isto e, os sistemas estruturais observaveis em conmunidades 
particulares), a comparagao sistematica de muitas sodedades (ou sistemas estru- 
turais de tipos diferentes). O uso da comparagao 6 indispensavel. O estudo de 
uma sodedade tomada isoladamente pode prover materiais para o estudo com- 
parativo, ou pode dar ensejo a hipoteses, as quais precisam entao ser postas 
a proya pela referenda a outras sociedades; nao pode dar resultados demons- 
trades' (Estrutura Social, pg. 163). 

(82). Conforme espedalmente O Desenvolvimento da Antropologia Social, pgs. 12-13, 
e African Systems of Kinship and Marriage, pg. 2. 
Conforme African Systems of Kinship and Marriage, pg. 2; prefacio a African 
Political Systems, editado por M. Fortes e E. E. Evans-Pritchard, publicado 
Pflo International African Institute. Oxford University Press, 1940, pgs. XJ-XIII. 

fast Conforme Andaman Islanders, pgs. 230 e 234. a ,Airjcan. Political Systems, pg. 2; e introdugao a African Systems or Kinship and Alamage, passim. 
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"vida social' (86) fomece os fundamentos para uma sistematizagao 

de problemas estritamente calcada nos resultados da biologia: "O 

conceito de fungao tal como se define aqui envolve portanto a no?ao 

de uma cstrutura que consiste em um con junto de relagdes entre 

entidades unit arias, sendo a continuidade da estrutura mantida por 

um processo vital formado pelas atividades das unidades constituin- 

tes". "Se, com esses conceitos em mente, empreendermos uma in- 

vestigagao sistematica da natureza da sociedade humana e da vida 

social, veremos que se nos apresentam tres series de problemas. Pri- 

meiro, os problemas de morfologia social — quais as especies de 

estruturas sociais que existem, quais sao suas semelhangas e diferen- 

^as, como devem ser elas classificadas? Segundo, os problemas de 

fisiologia social — como funcionam as estruturas sociais? Terceiro, 

os problemas de desenvolvimento — como surgem novos tipos de 

estrutura social?" (87). Nossa exposigao ja deve ter demonstrado 

que a aten^ao de Radcliffe-Brown se concentra nos processos recor- 

rentes (ou "fisiologicos") da vida social. Ja apontamos suas ideias 

mestras, segundo as quais o conhecimento da morfologia social e dos 

processos diacronicos ou de mudanga social dependeriam igual- 

mente dos conhecimentos obtidos sobre os processos sociais recor- 

rentes (88). Como a primeira ideia deve consistir algo padfico na 

sociologia moderna, e sobretudo na segunda que insiste o nosso au- 

tor; sua reagao critica contra a superstigao pelo estudo das origens 

compara-se a de Simiand, embora tenha sido menos rica de ensina- 

mentos metodologicos. O seu ponto de vista se caracteriza por uma 

dupla afirmagao: a) nenhum progress© realmente cientifico se fara 

na investigagao sociologica antes que se conhega a natureza dos 

processos sociais e da sociedade; b) o referido conhecimento so po- 

dera ser conseguido atraves da investigagao sistematica dos pro- 

cesses sociais recorrentes ou, em outras palavras, atraves do estudo 

intensivo dos aspectos sincronicos da vida social (89). Em suma, 

"visto realmente nos so podermos chegar a algum conhecimento 

(86). — Con forme cipecialmente On the Concept of Function in Social Science, pg. 396 
(ed. bras., pg. 223). 

f87). — Idem, pg. 396 (ed. brae., pg. 223). Veja-se ainda o trecho relativo a distincao 
entre os problemas sincronicos e os problemas diacronicos, acuna, na nota 80 
da piigina anterior. 

(88). — Conforme acima, pgs. anteriores, notas 78 e 80. 
<89)- — O fato de existirem muitas informafoes sobre diferentee tipos de sociedades tal 

como elas se apresentaram a observadores determinados em certos momentos se- 
ria mail um argumento em favor da subordinacao dos estudos diacronicos aos 
estudos sincronicos (cf. O Desenvolvimento da Antropologia Social, pg. 14). 
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adeqiiado dos caracteristicos essenciais dos fenomenos sociais pelo 

estudo "nao-historico" e "nao-evolutivo", e pelo estudo fisiologico 

das sociedades que nos podemos esperar conseguir algum conheci- 

mento profundo dos processes pelos quais a vida social se desenvolve 

atraves o tempo, nos processes de evolugao social" (90). 

Como se ve embora Radcliffe-Brown tenha sofrido uma in- 

fluencia apreciavel de Durkheim, inclusive na conceituagao socio- 

logica de fungao social, na historia do metodo de interpretagao fun- 

cionalista na sociologia ele ocupa uma posigao que e exatamente a 

oposta a daquele autor. A significagao teorica de sua contribuigao a 

clarificagao do conceito, das hipoteses de trabalho, dos problemas 

a serem investigados e do proprio metodo de interpretagao funcio- 

nalista e sem duvida impar, principalmente quando se tern em vista 

as indecisoes e as limitagoes das teorias anteriores. Contudo, pro- 

curando evitar os erros de Durkheim, incidiu nos erros opostos. Todo 

especialista familiarizado com os problemas de metodo na explica- 

gao sociologica sente uma atragao inevitavel pelas criticas a inter- 

pretagao inadeqiiada dos fenomenos de sucessao. Essas criticas 

atingem todos os autores que exploraram o metodo historico e o me- 

todo comparative para estabelecer seqiiencias evolutivas recons- 

truidas conjecturalmente, isto e, sem os necessarios fundamentos 

empiricos. Mas, se sao procedentes as criticas, delas nao resulta ne- 

nhuma conseqiiencia importante. Isso por causa da seguinte razao: 

e que para resolver os problemas criados pelo estudo diacronico dos 

fenomenos sociais, atraves do metodo de interpretagao funcionalista, 

seria precise dar suficiente atengao as condigoes emergentes de mu- 

danga social. Achamos que e correto afirmar-se que a evolugao "re- 

fere-se especificamente a um processo de emergencia de novas for- 

mas de estrutura" (91). Contudo, pensamos que o sociologo nao 

corresponde de modo algum a necessidade de explicar funcional- 

mente a emergencia de novas formas de estrutura restringindo-se 

exclusivamente a analise dos processes sociais recorrentes ou as co- 

nexoes entre a fungao de um fenomeno social particular e a estabi- 

lidade de um sistema social determinado. 

Ora, acontece que os principals desenvolvimentos da sociolo- 

gia se fizeram no sentido da explicagao de uniformidades de suces- 

(90). — Idem, pg. 16. 
(91). — Estrutura Social, pg. 172. 
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sao, descobertas atraves da investiga^ao de "sociedades civilizadas". 

Em conseqiiencia disso, o metodo de explicagao defendido por Durk- 

heim (e de modo diverse mas com o mesmo espirito por outros au- 

tores, de Marx a Mannheim ou a Maclver) nao so encontra solido 

apoio entre os especialistas, como representa um dos poucos seto- 

res da pesquisa sociologica em que se acumulou uma experiencia 

metodologica rica e frutifera. Examinando a questao desse prisma, 

e tendo em vista as limita^oes contidas na concepgao de "fungao so- 

cial" sustentada por Radcliffe-Brown, o leitor poderia sentir uma 

impressao falsa. A de que as criticas dirigidas a reconstrugao conje- 

ctural sao procedentes apenas enquanto se considera a ligagao ar- 

bitraria de povos sem vinculagao historico-culturais nas mesmas 

seqiiencias evolutivas e de que o metodo de interpreta^ao funcio- 

nalista nao se aplicaria, por sua propria natureza, ao estabelecimento 

de relagoes de sucessao em situagoes de mudanga. A analise de um 

trabalho como o de Simiand, sobre o salario, mostra, ao contrario, 

que toda tentativa rigorosa de reconstrugao empiricoindutiva de 

seqiiencias evolutivas (segundo as implicagoes do ponto de vista 

sociologico), esbarra necessariamente com aquelas dificuldades e 

tern que resolve-las remontando das situagoes mais proximas e co- 

nhecidas para as mais remotas e desconhecidas. Eis como o mesmo 

Simiand formula o preceito que afirma ter seguido em suas investi- 

gagoes: "No estudo de um fenomeno ou de um con junto de feno- 

menos de desenvolvimento historico, ou de desenvolvimento organi- 

co, chega-se mais depressa aos resultados explicativos os mais ac- 

cessiveis e os mais seguros estudando-se o estado forma do antes do 

estado nascente, o estado adulto antes do estado embrionario" (92). 

Isso quer dizer que as limitagoes pressentidas resultam de alguma 

fonte, que talvez possa ser apontada. O proprio Radcliffe-Brown nos 

esclarece a respeito, pois chama varias vezes a atengao de seus lei- 

tores para a impraticabilidade de uma analise consistente de relagoes 

de sucessao em sociedades sobre as quais nao exista documentaqao 

historica continua, como as "sociedades primitivas". O mal a lamen- 

tar, tratando-se de um especialista tao meticuloso, preciso e rigoro- 

so, e que tenha generalizado uma teoria da indugao analitica em 

termos de fungao que nao se aplica senao aos processes sociais re- 

correntes. 

(92). — P. Simiand, La Salaire, op. cit., vol. II, pg. 578; grifado no texto original. 
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Doutro lado, nao obstante a autoridade e o valor da contribui- 

^ao de Radcliffe-Brown a fundamentagao do metodo de interpre- 

tagao funcionalista, parece-nos que nao define de maneira adeqiiada 

a importancia relativa e as vinculagoes reciprocas dos estudos ain- 

cronicos e dos estudos diacronicos na sociologia. Se a tarefa essen- 

cial do sociologo consiste em conhecer a natureza dos processes so- 

cials e da sociedade, e pouco provavel dizer-se que tipo de investi- 

gagao pode contribuir mais para atingir esse fim. E' claro que um 

sociologo (ou um "antropologo social"), especializado em socieda- 

des que nao podem ser investigadas com sucesso (ou com rigor cien- 

tifico) senao de uma perspectiva sincronica, so tera possibilidades 

de concorrer para aquele fim atraves do estudo da natureza dos pro- 

cesses sociais recorrentes e da estabilidade social. Mas se ele che- 

gasse a definir os problemas basicos de sua disciplina tomando em 

estrita consideragao a propria situagao de trabalho, poderiamos ad- 

mitir um torn muito pessoal em suas formulagoes teoricas. Essa re- 

flexao se aplica inteiramente a Radcliffe-Brown, ja que a subor- 

dinagao dos estudos diacronicos aos estudos sicronicos nao encon- 

tra uma justificagao de ordem geral na sociologia. Ela se recomen- 

da, de fato, nos casos em que as condigoes e o objeto da pesquisa 

permitem ou aconselham a utilizagao do metodo de interpretagao 

funcionalista, mas ainda aqui a separagao entre ambos os tipos de 

estudos podera nao ser tao nitida, conforme a natureza do fenome- 

no investigado. 

For fim, e duvidoso o valor heuristico de regras explicativas 

que insistam em conexoes demasiado gerais, como a que se pode 

presumir nas ligagoes de um fenomeno particular e a sociedade como 

um todo. Nao queremos discutir aqui este ponto. Mas gostariamos 

de lembrar que um sociologo como Pareto, tambem especialista em 

problemas de equilibrio social, admitia que, quando se tern em vis- 

ta a explicagao atraves de relagoes de causa e efeito, a interdepen- 

dencia deve ser considerada em certos conjuntos de elementos e 

procurada nos elementos irredutiveis de cada conjunto (93). 

3 — Pen'odo de Revisao Critica e de Sistematizagao Teorica: 

A exposigao precedente descreve, propriamente falando, o pro- 

cesso completo de desenvolvimento intelectual de um dos metodos 

(93). — Conforme Vilfredo Pareto, Compendio di Sociologia Generale, G. Barbera, Edi- 
tore, Firenze, 1920, cap. IX, especialmente § 853. 
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fundamentals de interpreta^ao sociologica. As indicagoes coligidas 

deixam bem claro, talvez com excessiva minucia quanto aos auto- 

res discutidos (94), que de certas analogias entre organismo e so- 

ciedade e de certos paralelismos entre a explica^ao biologica e a 

sociologica acabou nascendo todo um corpo de nogoes, de ideias, de 

hipoteses de trabalho e de regras interpretativas que constituem 

uma teoria especial dentro da sociologia geral. Ate o presente, os re- 

sultados desse desenvolvimento intelectual nao foram devidamen- 

te apreciados em conjunto. Os criticos da chamada orientagao fun- 

cionalista se apegaram antes a ideias isoladas de um ou de outro 

autor e sobretudo se preocuparam, como e comum nesse genero de 

"discussao teorica", com a defesa das proprias ideias em face das 

implicayoes do funcionalismo. Nisso eram pagos na mesma moeda 

pelos chamados "funcionalistas", tanto na etnologia, quanto na socio- 

logia. Notam-se, porem, tendencies de rea^ao critica construtiva por 

parte dos especialistas modemos que acumularam experiencias con- 

cretas na aplicagao daquele metodo. Sao caracteristicos dominan- 

tes dessa reagao — que marca os desenvolvimentos da teoria "fun- 

cionalista" nos ultimos quinze anos, aproximadamente, — a preocu- 

pagao por conhecer o conteudo positive das contribuigoes anterio- 

res; a rejeigao aberta das solugoes prestigiadas por autoridades in- 

contestaveis, mas que se revelam parciais, inconsistentes ou infru- 

tiferas, quando submetidas a verificagao; a reflexao sobre as pos- 

sibilidades de introduzir maior coerencia logica na teoria da inter- 

pretagao funcionalista, tendo em consideragao tanto as implicagoes 

da explicagao sociologica dos fenomenos sociais, quanto os proble- 

mas particulares de pesquisa. 

' Os temas mais visados na nova perspectiva sao os que dizem 

respeito a teoria geral da ciencia, a teoria especial da interpretagao 

funcionalista e suas conexoes com o ponto de vista sociolo- 

gico, e a conceituagao sociologica de "fungao". Tais temas sao 

atacados de maneira diversa e em proporgoes diferentes pelos 

varios autores, pois nem sempre as preocupagoes tedricas cen- 
trais coincidem. No que concerne a teoria geral da ciencia, pou- 

cos sao os que se revelam satisfeitos com a assergao dogmatics 

(94), — Compreende-ae que o criterio aeletivo ndotado impunha a eap^cie de tratamento 
expositive a aer aeguido. A extenaao da an^Iise de cade autor, embora reduzida, 
dcvcrin aer propordonal A importancin da propria contribui^ao relative de cada 
um d41ea ao deaenvolvimento do /unciona/ismo na aociologia. 
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de que as ciencias naturais constituem o modelo por excelencia 

da analise empiricoindutiva dos fenomenos sociais. Miihlmann 

e Evans-Pritchard exemplificam duas solugoes contrastantes. 

Enquanto o primeiro admite a possibilidade de combinar-se o me- 

todo historico e o metodo funcionalista no estudo do "ethnos" (95), 

o segundo acabou se inclinando por um ponto de vista radical, se- 

gundo o qual nao ha sintese possivel: nenhuma ciencia da socie- 

dade podera assemelhar-se as ciencias naturais (96). Devido a pro- 

pria natureza do seu objeto (as sociedades sao "sistemas morais" e 

nao "sistemas naturais"), essas ciencias constituem "uma especie de 

historiografia" (97). Em conseqiiencia, Evans-Pritchard recusa-se a 

aceitar a teoria funcionalista predominante na Inglaterra sem opor- 

Ihe "diversas restrigoes", as quais, infelizmente, ainda nao ganharam 

suficiente clareza e coerencia logica em seus escritos publicados. 

No que respeita a conceituagao, acentua-se a tendencia de criticar 

o emprego ambiguo do termo "fungao" ora para designar "efeitos so- 

cialmente uteis", ora para indicar "relagoes de interdependencia" 

ou "conexoes necessarias". Observa-se que o exame dos diferentes 

sentidos e aplicagoes do vocabulo tern servido como meio para dis- 

cutir e esclarecer certos problemas fundamentais da interpretagao 

funcionalista. Bateson serviu-se desse criterio para introduzir novas 

conotagdes analiticas na manipulagao do conceito de fungao (98); 

e Nadel o poz em pratica para discutir as possibilidades de expli- 

cagao das relagoes reversiveis e reciprocas entre fenomenos sociais 

(99). Todavia, o autor moderno que reune maior numero de refle- 
A 

xoes teoricas sobre os tres temas, dentro de uma orientagao que in- 

teressa imediatamente a sociologia geral, e Robert K. Merton 

(100). Por isso, achamos conveniente tomar o seu estudo como 

ponto de referencia das modificagoes mais recentes da teoria aqui 

considerada. 

(95). — Wilhelm Miihlmann, Methodik der Volkerkunde, Stuttgart, 1938. 
(96). — E. E. Evans-Pritchard, Social An tropology, Cohen & West Ltd., Londres, 19S1 

(afirmacao contida na pg. 117). 
(97). — E. £. Evans-Pritchard, Social Anthropology. Past and Present, in Man, Vol. L, 

Artigo N. 198, Setembro de 1950, pgs. 118-125 (citagao extraida da pg. 118). 
(93). — Gregory Bateson, Noven. A Survey ol the Problems suggested by a Composite 

Picture oi the Culture ol a New Guinea Tribe drawn from Three Points of 
View, The University Press, Cambridge, 1936, esp. pgs. 26-34. 

(99). — S. F. Nadel, The Foundations ol Social Anthropology, Cohen & West, Londres, 
1951, esp. pgs. 274-276, 286-288 e cap. Kill. 

(100). — Robert K. Merton, Manifest and Latent Functions. Toward the Codification 
ol Functional Analysis in Sociology, in Social Theory and Social Structure. To- 
ward the Condificetion of Theory and Research, The Free Press of Glencoe, 
Illinois, 1949, pgs. 21-81; cf. tambem pgs. 11 e 365-373. 
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Uma discussao das ideias de Merton sobre os fundamentos cien- 

tificos da explica^ao sociologica nos afastaria demasiado do nosso 

objeto. Presumimos que, para os fins da presente analise, seja sufi- 

ciente nos limitarmos aos dois aspectos que sao de fato relevantes 

quanto a deliminatagao do metodo de interpretagao funcionalista. 

O primeiro e o que diz respeito a propria natureza do metodo fun- 

cionalista como forma de interpretagao da realidade. Parece que 

Merton tende a concebe-lo como um metodo especial de interpreta- 

gao com aplicagoes gerais no campo da investigagao cientifica. As- 

sim, escreve: "A orientagao central do funcionalismo — expressa 

na pratica de interpretagao dos dados pelo estabelecimento de suas 

conseqiiencias nas estruturas mais amplas em que eles estao envol- 

vidos — tem sido encontrada, virtualmente, em todas as ciencias 

do homem: biologia e fisiologia, psicologia, economia e direito, an- 

tropologia e sociologia" (101). Essa concepgao possui uma signifi- 

cagao teorica evidente, pois elimina da perspectiva de discussao dos 

fundamentos logicos do metodo as antigas implicagoes naturalistas, 

oriundas da preocupagao de manter na sociologia a mesma atitude 

fundamental e os procedimentos da analise indutiva empregados 

pelos fisiologistas. O segundo, diz respeito as ligagoes do metodo 

de interpretagao funcionalista com a teoria geral da explicagao cien- 

tifica. Pelo que conseguimos entender, Merton separa-se dos socio- 

logos estudados acima em alguns pontos essenciais. Assim, pensa 

que o nivel de abstragao alcangado pela explicagao dos fenomenos 

na fisica ou na biologia nao produziria resultados tao frutiferos na 

sociologia, pelo menos por enquanto; e que a sociologia deve su- 

bordinar-se aos canones do metodo cientifico, mas de uma forma 

realizavel, dadas as condigoes de pesquisa acessiveis no momento 

(102). Dai admitir que as reflexoes sobre os problemas de metodo 

apresentam duas faces: uma que seria por assim dizer universal, 

caindo dentro do campo da metodologia das ciencias, no qual se 

considerariam as questoes comuns a aplicagao do metodo cientifico 

nao importa a que dominio da realidade; outra que se equacionaria 

como uma especie de economia interna de cada discipline, e que 

compreenderia as questoes concernentes ao entrosamento entre a 

(101). — Idem, pg. 47 (e bibliografia correipondente, pgs. 368-369). 
(102). — Alem da* referenciat indicada* adiante, contuUo-ae tamb6m Social Theory and 

Social Structure, op. dt., e>p. pg. 47. 
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teoria e a pesquisa, entre os conhecimentos obtidos e os procedimen^ 

tos de pesquisa controlada, atraves dos quais se regulariam os pro- 

cesses de acumulagao e de organiza^ao dos conhecimentos cienti- 

ficos. A discussao da natureza e limites do metodo de interpretagao 

funcionalista possuiria naturalmente, na sociologia, o caracter de 

problema de economia interna. Isso quer dizer que a solugao de Mer- 

ton se assemelha formalmente a de Durkheim: e que ambos subor- 

dinam a discussao do metodo de interpretagao funcionalista as im- 

plicagoes do ponto de vista sociologico e aos canones da explicagao 

sociologica. Ambos viram com perspicacia que a -observancia dos 

pre-requisitos da explicagao cientifica nas aplicagoes de um metodo 

particular de interpretagao nao e um elemento essencial e que nao 

se pode partir dela para resolver questoes que afetam a definigao 

do objeto, a sistematizagao dos problemas e a construgao do apa- 

rato metodologico-conceitual de uma ciencia qualquer. Mas, de ou- 

tro lado, essa solugao exprime uma orientagao empiricoindutiva que 

nao se encontra senao nas investigagoes e em algumas formulagoes 

teoricas de Mauss e Radcliffe-Brown. Pois o que interessa funda- 

mentalmente o nosso autor nao e a importancia relativa do metodo 

de interpretagao funcionalista, como uma das modalidades de expli- 

cagao sociologica, mas as possibilidades que ele oferece na inves- 

tigagao dos problemas com que se defrontam habitualmente os so- 

ciologos (103). 

A elaboragao de um "paradigma" da analise funcionalista cons- 

titui o proprio centro de gravitagao das preocupagoes metodologicas 

de Merton. Duas ideias revelam, no entanto, o teor dessas preocu- 

pagoes no context© das modernas teorias sociologicas. Primeiro, a 

analise funcionalista e concebida, fundamentalmente, como um dos 

metodos de interpretagao sociologica. Segundo, ela nao e encarada 

como o metodo por excelencia da explicagao sociologica, nem como 

unico metodo capaz de resolver corh exclusividade determinados 

problemas substantives da sociologia. O seu interesse esta antes no 

fato de permitir a inteligencia um ajustamento a realidade (os feno- 

menos de dinamica estrutural em seus multiples aspectos), que difi- 

(103). — No esbogo apresentado, condensamos livremente dados e interpretagoes contidos 
nos capitulos II e III de Social Theory,and Social Structure (pgs. 83-111), nos 
quais Merton expoe suas ideias sobre os principais problemas de integragao entre 
teoria e pesquisa na sociologia. 
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cilmente poderiam ser conhecidos e explicados de maneira tao fe- 

cunda por meio de outros metodos de interpreta^ao sociologica. A 

"codifica^ao" da analise funcionalista proporcionaria, assim, a so- 

lugao de um problema particular de investiga^ao socioldgica, que nao 

seria irrelevante como estimulo a pesquisa do sentido logico da 

adeqiiagao empiricoindutiva dos metodos de interpreta?ao socio- 

logica e a descoberta do caracter complementar desses metodos. 

Todavia, a ideia principal consiste em admitir que ha uma 

"logica do procedimento" inerente a analise funcionalista e que ela 

pode ser estabelecida na sociologia, apesar da variedade de con- 

cepgoes, predominantes entre os sociologos que tern empregado ou 

tendem a empregar esse tipo de analise (104). Como aqui se en- 

contra a principal contribuigao de Merton a teoria especial de in- 

terpretagao funcionalista, achamos conveniente dedicar a essa parte 

de seu trabalho a maior atengao possivel. Se distinguissemos entre 

os me/os e os result ados de uma indagagao teorica qualquer, deveria- 

mos tratar primeiro dos meios utilizados por Merton para chegar a 

sua "codificagao da analise funcional", e depois dos resultados, ou 

seja o paradigma da "analise funcional", que submete a consideragao 

dos leitores. 

Quanto aos meios, e claro que varias experiencias intelectuais 

convergiram para o mesmo fim. Entre elas se contam seja o trato 

direto com problemas de estrutura, seja o exame de obras sociolo- 

gicas escritas sob a inspiragao parcial ou completa do funcionalismo, 

seja por fim a informagao recolhida atraves da leitura de estudos 

feitos em outros campos da investigagao cientifica, nos quais se apro- 

veitou o mesmo metodo de interpreta^ao. Ao que parece, estas lei- 

turas foram extremamente estimulantes, pois serviram para mostrar 

o contraste existente entre a investiga^ao das fungoes na fisiolo- 

gia e na sociologia. Enquanto que os fisiologistas se subordinariam a 

canones regulares de observagao, experimentayao e interpretagao, 

os sociologos procederiam de maneira inteiramente pessoal seja na 

coleta de dados, seja na sua sistematiza^ao e explicagao (105). O 

autor se colocou, naturalmente, a questao de saber se e possivel in- 

troduzir alguma uniformidade na pesquisa socioldgica das fun^oes, 

(104). — Manilest and Latent Function*, pg«. 48-49. 
(105). — Idem, pg». 47-49. 
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msu grado a diferen^a de dados com que lidam fisiologistas e so- 

ciologos. Semelhante questao so poderia ser resolvida em termos so- 

ciologicos, quer pelo exame das concep?oes dominantes na orien- 

tagao funcionalista dentro da sociologia (106), quer pela aprecia- 

<jao da consistencia ou da conveniencia das normas de procedimen- 

to, tendo-se em vista situagoes concretas ou implicagoes necessarias 

(107). O exame das concepgoes na orientagao funcionalista dentro 

da sociologia foi orientado em duas diregoes; a) a das premissas 16- 

gicas do funcionalismo na sociologia e na etnologia; b) a dos deter- 

minantes nao-cientificos ou ideologicos em jogo. Quanto as primei- 

ras, Merton expoe tres postulados que, segundo pensa, seriam com- 

partilhados pelos que praticaram a analise funcionalista: "postula- 

do da unidade funcional da sociedade"; "postulado do funcionalis- 

mo universal"; "postulado da indispensabilidade". "Substancialmsn- 

te, escreve, os postulados sustentam: primeiro, que as atividades so- 

ciais estandartizadas ou os itens culturais sao funcionais para com 

a ordem social ou sistema cultural global; segundo, que todos esses 

itens sociais e culturais preenchem fungoes sociologicas; e terceiro, 

que esses itens sao conseqiientemente indispensaveis" (108). O au- 

tor examina esses postulados procurando determinar a legitimidade 

logica de cada um deles e o provavel valor heuristico que teriam 

para a explicagao sociologica, concluindo que nem sao logicamente 

necessaries, nem possuem valor heuristico para fins interpretativos 

precisamente delimitados. Quanto aos determinantes ideologicos, 

acredita que os argumentos criticos enderegados contra o funciona- 

lismo pressupoem tanto que a analise funcionalista seja considerada 

como "conservadora", quanto como "radical". Conclui afirmando que 

"revista cnticamente, a analise funcional e neutra com referenda aos 

sistemas ideologicos mais amplos" (109). A ligagao entre as elabo- 

ragoes criticas apontadas e a construgao do paradigma da analise 

funcionalista nao e discutida explicitamente. Presumimos que o exa- 

me critico das contribuigoes dos funcionalistas precedentes nao so 

forneceu sujestoes basicas para a constituigao do paradigma, como 

(106). — Idem, conforme pgs. 27-47. 
(107). — Idem, conforme pg. 55 e sets.. No texto de Merton, as referencias possuem ou 

o caracter de fundamentacao empirica, ou o caracter de ilustra^oes dos procedi- 
mentos a serem observados. Portanto, visam antes sugerir do que demonstrar. For 
isso, nao Julgamos indispensavel exatnina-las separadamente ou discutir as con- 
seqiiencias de sua utilizagao pelo autor. 

(108). — Idem, pg. 27. 
(109). — Idem, pg. 43; palavra grifada no texto. 
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ainda contribuiu para formar no espirito do autor a convicgao de 

que a "analise funcional" comportaria uma sistematizagao logica 

mais rigorosa. 

Quanto aos resultados, eles estao resumidos numa linguagem 

bastante abstrata nos onze pontos do "paradigma para a analise fun- 

cional na sociologia" (110). Infelizmente, nao nos e possivel trans- 

creve-lo aqui, por causa de sua extensao; retendo a ordem expositiva 

e cs topicos do proprio Merton, tentaremos apresentar esses pontos 

ainda mais condensadamente (111): 1) Os itens aos quais as fun- 

goes sao imputadas: Toda especie de material sociologico pode ser 

analisado funcionalmente. "O requisite basico e que o objeto da ana- 

lise represente um item estandartizado (isto e, padronizado e repe- 

tivel), como papeis socials, processes socials, padrao cultural, emo- 

goes padronizadas culturalmente, normas socials, organizagao gru- 

pal, estrutura social, meios de controle social, etc." (112). 2) Con- 

ceitos de disposigdes subjetivas (motivos, fins,): A analise funcio- 

nalista incide tambem sobre a motivagao da conduta dos membros 

individuals de um sistema social. As disposigoes subjetivas em ques- 

tao devem ser cuidadosamente separadas das conseqiiencias obje- 

tivas. 3) Conceit os de conseqiiencias objetivas (fungoes, disfun- 

goes): e precise evitar confundir os dois sentidos do termo "funyao" 

(fungao como contribuigao positive de um item a um sistema social 

ou entendida como a categoria subjetiva de motivo). Para isso e pre- 

cise: 1.°) considera-la em termos de conseqiiencias multiples e do 

equiltbrio de um agregado de conseqiiencias. "Fungoes sao as con- 

seqiiecias observadas que contribuem para a adaptagao ou ajusta- 

mento de um dado sistema; e disfungoes sao as conseqiiencias ob- 

servadas que diminuem a adaptagao ou o ajustamento do sistema. 

Existe tambem a possibilidade empirica das conseqiiencias nao- 

funcionais, que sao simplesmente irrelevantes no sistema considera- 

do" (113). 2.°) usar o conceito de "fungao manifesta" nos casos em 

que as conseqiiencias objetivas sao reconhecidas pelos participan- 

tes do sistema e o de "fungao latente" quando as conseqiiencias ob- 

jetivas sao ignoradas ou desconhecidas pelos participantes do siste- 

(110). — Idem, pi*. 50-54. 
(HI), — O pretente resumo nao pode aer comiderado um aubitituto do texto original. 

O leitor interesaado deveri recorrer diretamente a date, pois as liinitacoes da 
aapaco nio no* permitiram realisar uma cxposicio complete de cada item. 
Ativcmo-nos ao essencial, Quando powivet com transcrijoes literais. 

(112). — Idem, pg. 50. 
(113). — Idrm, pg*. 50-51. 
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ma. 4) Conceitos da unidade correspondida pela fungao: e dificil 

identificar a unidade afetada por uma fungao. Deve-se no entanto 

considerar a escala de unidades em que se Integra cada item — in- 

dividuos em varies status, subgrupos, os sistemas sociais mais am- 

plos e os sistemas culturais. Isso permite adotar conotagdes analiti- 

cas, como "fungoes psicologica", "fungao grupal", "fungao societaria", 

"fungao cultural", etc.. 5) Conceitos de requisitos funcionais (neces- 

sidades, pre-requisitos): em toda a analise sempre se pressupoe, 

tacita ou explicitamente, quais sao os requisitos funcionais de um 

sistema social dado. "Isso envolve o dificil problema de estabelecer 

tipos de requisitos funcionais (universais contra altamente especi- 

ficos; procedimentos para validar a explanagao desses requisitos, 

etc.)." (114). 6) Conceitos de mecanismoa por cujo intermedio as 

fungoes sao preenchidas: "a analise funcional na sociologia, como em 

outras disciplinas como a fisiologia e a psicologia, exige descrigoes 

"concretas e detalhadas" dos mecanismos [sociais] que operam para 

preencher uma dada fungao" (115). 7) Conceitos de alter natives 

funcionais (equivalentes ou substitutos funcionais): e preciso fo- 

calizar a escala de variagao possivel dos itens que podem, em deter- 

minadas circunstancias, corresponder a certos requisitos funcionais. 

8) Conceitos do contexto estrutural {ou coergao estrutural): "A es- 

cala de variagao dos itens que podem preencher dadas fungoes em 

determinadas circunstancias nao e ilimitada (...) A interdependen- 

cia dos elementos de uma estrutura social limita as possibilidades 

efetivas de mudanga ou as alternativas funcionais" (116). 9) Con- 

ceitos de dinamica e mudanga: a analise funcionalista pode lidar 

com problemas de dinamica e de mudanga atraves do estudo das dis- 

fungoes. "Como sao as disfungoes observadas contidas dentro de 

uma dada estrutura, a ponto delas nao produzirem instabilidade? 

A acumulagao de tensoes produz pressao para a mudanga em dire- 

goes tais que leve a sua redugao?" (117). 10) Problemas de valida- 

gao da analise funcional: a validagao das inferencias estabelecidas 

atraves da interpretagao funcionalista exige, acima de tudo, uma for- 

mulagao rigorosa dos procedimentos de analise e uma discussao siste- 

matica das limitagoes e possibilidades do metodo comparativo. 11) 

(114). — Idem, pg. 52. 
(115). — Idem, pg. 52. 
(116). — Idem, pg. 53. 
<117). — Idem, pg. 53. 
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Problemas das impUcagoea ideologicas da analise funcional: o fato 

da analise funcionaiista ser ideologicamente neutra nao exclui a 

possibilidade de que certas analises funcionalistas particulares ou 

certas hipoteses formuladas em termos do funcionalismo possuam 

uma orientagao ideologica definida. Dai o problema: "dentro de que 

limites pode a posigao social do sociologo funcionaiista (por exera- 

plo, diante de um "cliente" particular que autorizou dada pesquisa) 

implicar uma em vez de outra formulagao de um problema, e res- 

tringir o campo de inferencias extraidas de seus dados?" (118). 

Como se ve, o paradigma sugerido pretende corresponder as 

exigencias de racionalizagao das atividades de definigao, coleta, sis- 

tematiza^ao e interpretagao dos dados. Em sentido restrito, procura 

portanto orientar o encadeamento entre teoria e pesquisa e estabe- 

lecer maior uniformidade na comunicagao dos especialistas que em- 

pregam o metodo de interpretagao funcionaiista em suas investiga- 

Soes. Mas, doutro lado, esforga-se por reter os elementos que in- 

tervem na determina^ao de uma situagao de pesquisa, os cientificos 

tanto quanto os extra-cientificos. Este aspecto, comumente negli- 

genciado, e de evidente significagao teorica e inscreve o paradigma 

entre os documentos que atestam a tendencia da sociologia mo- 

derna a equipar os especialistas com recursos capazes de aumentar 

sua consciencia dos efeitos intelectuais e morais das condigoes de 

trabalho profissional. E propoe questoes, como a dos limites de varia- 

gao das altemativas funcionais, que possuem grande interesse do 

ponto de vista pratico, as quais nao encontraram formulagoes socio- 

logicas satisfatorias, em termos funcionaiista, depois de Spencer. 

Por fim, seria conveniente por em relevo o esforgo de critica 

conceitual desenvolvido por Merton. Segundo suas conclusoes, as 

confusoes correntes no emprego da palavra "fungao" faz com que 

esta se apresente como um termo singular ao qual correspondem di- 

versos conceitos, ou como um conceito singular referido atraves de 

diversos termos (119). Ja transcrevemos acima a definigao do termo 

que ocorre no paradigma e apresentamos tambem a distingao que 

seu autor faz entre iungao latente e iungao manifesta. Tanto a de- 

finigao, quanto a frutifera distingao entre os dois tipos de fungao (e 

nesta em particular), se evidenciam as preocupagoes de chegar a 

(118). — Idem, pg. 54. 
(119). — Con forme pg«. 22-27. 
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conceitos heunsticos. Dai a conexao que se nota entre a critica con- 

ceitual desenvolvida e sua teoria da "analise funcional" (120). 

Diante dessa contribuigao, cujo alcance seria premature discu- 

tir (121), podem-se tomar diversas atitudes, seja de louvor, seja de 

critica. No decorrer de nossa exposigao patenteamos, em varies lu- 

gares, o reconhecimento do significado construtivo de algumas so- 

lugoes inovadoras propostas per Merton. Insinuamos tambem alguns 

pontos em que suas formulagoes representam uma sintese de co- 

nhecimentos anteriores, ou trazem consigo uma proposigao mais 

adeqiiada e positiva de formulagoes antigas. Sob este aspecto, e 

inegavel que Merton conseguiu reunir, muitas vezes com felicidade, 

orientagoes contraditorias dentro do funcionalismo na sociologia, e 

que soube aproveitar com ampla visao teorica (e sob certos aspectos 

tambem pratica) a variada contribuigao metodologica de autores 

como Spencer, Durkheim, Malinowski e tantos outros. Sua atitude 

diante do problema do metodo na sociologia e, em particular, em 

face do metodo de interpretagao funcionalista, e igualmente bastan- 

te esclarecida. Ela marca uma nova etapa nas reflexoes sobre a na- 

tureza e os limites da interpretagao funcionalista. O periodo dos 

tateios e das aproximagoes se encerra, para se iniciar o da reflexao 

critica e sistematica sobre os problemas metodologicos fundamen- 

tais, de cuja solugao depende o encadeamento racional de teoria e 

pesquisa nas aplicagoes do metodo de interpretagao funcionalista 

na sociologia. For fim, nao e menos feliz a solugao dada ao proble- 

ma do "conteudo". De fato, e peculiar a analise funcionalista a con- 

sideragao dos fenomenos interpretados em termos de sua integragao 

a estruturas sociais maiores (seja uma situagao de convivencia; um 

complexo institucional; uma rede de relagoes grupais; um sistema 

social especial — como o sistema economico de uma sociedade da- 

da; ou um sistema social global — como conjunto total de relagoes 

sociais de uma sociedade encarada como um todo). Isso nao exclui 

a possibilidade de aplicar o metodo de interpretagao funcionalista 

a toda especie de fenomeno social que pode ser analisada dessa pers- 

pectiva, quer o objeto de investigagao seja a agao social, a relagao 

social, o grupo social, a personalidade ou a sociedade, etc.. Essa so- 

(120). — Conforme especialmente pgs. 27, 50-51 e 61-81. 
(121). — Merton adianta que seu ensaio constitui "um fragmento de uma obra maior, 

a qual exigira alguns anos de matura^ao" (cf. Social Theory and Social Structu- 
re, ps- 11). 
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lu^ao parece-nos a mais adequada a explicagao sociologica e vemos 

nela uma influencia capaz de contribuir para acabar com as pole- 

micas estereis, que tern prejudicado a compreensao da importancia 

sociologica do metodo de interpreta^ao funcionalista e a integra^ao 

teorica dos resultados de pesquisas particulares, em que esse metodo 

foi utilizado. 

Todavia, nao nos parece satisfatoria a representa^ao logica do 

fenomeno, defendida por Merton. Sustentar que "a estrutura cfeta 

a fungao e a fungao aleta a estrutura" (122) r.ada mais e ds que 

contribuir para manter o truismo introduzido na sociologia por 

Spencer. Esse truismo teve sua razao de ser teorica em um memen- 

to em que era precise apontar a aqao reciproca existente entre os 

"orgaos" e as "atividades" por eles exercidas na vida social. Em nos- 

sos dias, semelhante formula nao so passaria por antiquada, mas ser- 

viria para criar confusoes a respeito da propria natureza da expli- 

caqao sociologica. De fato, acreditamos que atualmente poucos so- 

ciologos diriam que as alteragoes de estrutura produzem alteragdes 

de fungao ou que, inversamente, as mudangas de fungao provocam 

modificagoes de estrutura. E' claro que essa seria uma das possiveis 

transposigoes logicas daquela representagao. Mas, bem entendida, a 

transposigao escolhida como exemplo reduz a afirmagao da vincu- 

lagao reciproca de estrutura e fungao aos termos em que ela e usu- 

almente encarada e descrita pelos sociologos. Os inconvenientes "me- 

canicistas" de semelhantes maneiras de conceber as conexoes fun- 

cionais (e, em conseqiiencia, as conexoes estruturais) sao obvios. 

De um lado, a representagao em questao alimenta suposigao basica 

de que "estrutura" e "fungao" constituem realidades equivalentes, 

dotadas da mesma "forga" potencial ou pelo menos do mesmo grau 

de convertibilidade e de convergencia dos estados reciprocos. Po- 

rem, basta se atentar para o fato de serem "a estrutura" um produ- 

to, objetivagao ou forma, e a "fungao" uma atividade, operagao ou 

processo para se perceber, de modo imediato, a impossibilidade da 

referida redugao logica. De outro lado, projeta a "estrutura" e a 

"fungao" no campo de investigagao como realidades interdependen- 

tes, mas separaveis uma da outra para fins de observagao e de in- 

terpretagao. Nao pretendemos, com o argumento exposto, substituir 

(122). — Manilest and Latent Functions, pg. 81; grifado no texto original. 
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um truismo por outro, e dizer simplesmente que a vida social so se 

apresenta ao observador (seja ele sociologo ou nao) como algo di- 

namico (123). Mas, ao contrario, chamar a atengao para outro fato 

nao menos relevante: a medida em que se pode falar da realidade 

de uma ou de outra, a "fungao" e imanente a "estrutura" e a "estru- 

tura" e condigao da "fun^ao" (124). Nenhuma formulagao mecani- 

cista e suficiente clara para traduzir logicamente uma relagao de tal 

ordem entre duas realidades. Como ambas nao existem em si e por 

si mesmas, mas exprimem conjuntamente o que os sociologos desig- 

nam como "as condigoea necessarias de exiatencia sociai" (estatica 

e dinamicamente), e impossivel dizer em que sentido a estrutura 

"aleta" a fungao ou vice-versa. Apenas se pode descrever, operati- 

vamente, como ambas coexistem e se comportam mutuamente em 

diferentes condigoes de estabilidade ou de mudanga sOciais. Entre 

os sociologos modernos, Parsons demonstrou compreender todo o 

alcance logico de semelhantes conexoes, ao definir as estruturas e os 

processes como "categorias altamente relativas" e ao salintar que a 

ligagao entre as categorias estruturais "estaticas" e os elementos 

variaveis do sistema social pode ser conhecida sociologicamente 

atraves do conceito de fungao (125). 

Alem dessa critica, de carater geral, seria possivel formular ou- 

tras restrigoes, relativas a construgao do paradigma de "analise fun- 

cional", a manipulagao do conceito de fungao, a critica dos "postu- 

lados" do funcionalismo, a analise do pretendido conteudo ideolo- 

gico do metodo de interpretagao funcionalista e a tendencia a subor- 

dinar a organizagao da pesquisa sociologica a propositos estritamen- 

te teoricos. Nao obstante o valor inegavel do paradigma como 

condensagao de orientagdes gerais, de pontos de vista e de conceitos 

que podem ser aceitos pelos sociologos modernos, parece-nos que 

incorre em duas limitagoes. Primeiro, ele contem ponderagoes mui- 

to gerais para servir de modo efetivo na diregao dos procedimentos 

(123). — Alias, Merton precede de acordo com esse ponto de vista, tanto nas discussoes 
teoricas, quanto nas investigagoes particulares coligidas em Social Theory and 
Social Structure (cf. Partes II-IV). 

(124). — Para evitar confusoes a respeito dos termos "condicjao" e "imanente", cujos 
sentidos sao freqiientemente confundidos na linguagem corrente, gostariamos de 
indicar que os aplicamos no significado aproximado com que vem definidos em 
Lalande (Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie, op. cit.; termo 
condigao, sentido C, pg. 166; termo imanente, sentido A, pg. 470). 

(125). — Conforme Talcott Parsons, The Present Position and Prospects of Systematic 
Theory in Sociology, in Essays in Sociological Theory Pure and Applied, The 
Free Press Glencoe, Illinois, 1949, pgs. 22-23. 
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de investigagao e de interpretagao. Sob este aspecto, e antes um 

"breviario" do que um "guia" no que concerne a organizagao da 

estrutura logica do experimento pelos sociologos. Segundo, por cau- 

sa dessa limitagao, deixa de center indicagoes e normas essenciais 

a condu^ao pragmatica e teorica do experimento, tendo-se em vista 

as amplicagoes da interpretagao funcionalista. Uma codificagao, para 

preencher a condi^ao de "paradigma" de analise indutiva, precisa 

necessariamente fornecer de modo explicito as regras dos procedi- 

mentos de investigagao. Essa e uma preocupagao corrente entre os 

estudiosos da tecnica cientiiica (126). Restaria saber, porem, se se- 

ria possivel enfrentar essa tarefa em nome de um dos metodos de 

interpretagao utilizados na sociologia. O exemplo oferecido por ou- 

tras ciencias, como a fisica, a quimica, a biologia ou a psicologia, su- 

gere que os procedimentos logicos de observa^ao e de indu^ao caem 

dentro do campo da metodologia geral de cada disciplina e que, 

muitos deles, ou sao caracteristicos do metodo cientifico ou sao co- 

muns a grupos determinados de ciencias afins. Dai supormos que 

seria mais prudente nao considerar a codifica^ao estabelecida como 

"um paradigma da analise funcional", mas simplesmente como um 

sistema de referencias teoricas das elaboragoes sociologicas feitas 

atraves do metodo de interpretagao funcionalista. 

Na manipulagao do conceito de "fungao" notam-se algumas 

insuficiencias, que se nao afetam o alcance da contribuigao teorica 

de Merton, indicam que nem todos os resultados das inova^oes in- 

troduzidas foram debatidos com igual profundidade. Assim, a defi- 

nigao de fungao (conforme acima, pagina 47) retem a conotagao 

"pragmatica" do termo, mas o seu aproveitamento analitico no con- 

texto do ensaio subordina-se Its implicagoes de sua conotagao "16- 

gica" (127), inclusive na qualifica^ao das fundoes ("fungao psico- 

logica", "fungao grupal", "fungao societaria", "fungao cultural"). Esse 

procedimento, sem as necessarias retificagoes, acarreta naturalmen- 

te maiores confusoes do que o uso livre do termo "fungao" nas acep- 

(126). — Conforme por •zemplo; Q. Burnieton Brown, Science, ita Method end it* Phi- 
loaophy, W. W. Norton b Co. New York, 1950, pgt. 122-134; John Oulton 
Wisdom, Foundations of Inference in Natural Science, Methuen b Co.. Lon- 
dres, 1952, cape. II e III; Lucien Bonnot, Eaaai aul lee Fondementa da la Lotfi- 
qua at aur la Methodologie Cauaala. Preaaaa Unievrsiteires de France, Perit, 
1943, pesaim. 

(137) — Sobre as duas conotacdea do termo funcio e sue* implicafdes hcuristicas, confor- 
me Beteeon e Nadcl (referendes bibliogrifices acima: pg. 42. notas 98 e 99). 
Adlante trataremos dessc importante aspecto da manipula«4o do conceito da 
func*o. 
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goes da linguagem corrente. Parece-nos, tambem, que o autor nao 

explorou completamente as possibilidades heunsticas da distingao 

entre "fungao manifesta" e "fungao latente", embora tenha devo- 

tado grande atengao a diversas de suas conseqiiencias teoricas. A 

aplicagao dessa distingao a um estudo sobre o sacrificio humano na 

sociedade tupinamba demonstrou-nos sua utilidade como recurso 

para a descoberta de conexoes causais (128). Semelhante possibili- 

dade de aproveitamento heuristico dos dois conceitos e demasiado 

relevante para ter permanecido ignorada. Por fim, atribuimos o justo 

valor a tendencia de Merton a incluir os problemas de mudanga 

social no campo de analise funcionalista. Depois de terem se interes- 

sado quase que com exclusividade pelos problemas de estabilidade 

social (descrigao das dependencias estruturais e dos aspectos recor- 

rentes da dinamica social), seria conveniente que os funcionalistas 

estendessem suas indagagoes aos problemas de transformagao da 

ordem. Malinowski se dedicou teoricamente a essa questao, mas do 

angulo limitado dos contactos raciais e culturais (129). Falta-nos 

uma representagao teorica clara e conseqviente das possibilidades 

de aplicagao do metodo de interpretagao funcionalista a determina- 

dos processes sociais irreversiveis. Parsons aflorou essa questao, ao 

tratar dos pre-requisitos funcionais do sitema social e ao apontar 

a importancia do conceito de fungao em uma analise dinamica dos 

fenomenos de estabilidade e de mudanga sociais (130). Nesse setor 

virgem, a iniciativa de Merton assume o carater de uma inovagao 

construtiva. Contudo, a solugao proposta, de conceber tais proble- 

mas como "disfungoes", parece-nos pouco satisfatoria (131). O con- 

ceito de "disfungao" retem, como nogao basica, a ideia de que as ope- 

ragoes ou processes sociais podem deixar de produzir os efeitos es- 

perados (ou "normais", no sentido de Durkheim) e que sua cor- 

(128). — Conforme Florestan Femandes, La Guerre et le Sacrifice Humain chez le Tu- 
pinamba, separata do Journal de la Societe des Americanistes, N. S., t. XLI, 
1952, pgs. 139-220 (especialmente, pg. 185 e sets.); ou A Funfao Social da 
Guerra na Sociedade Tupinamba, separata da Revista do Museu Paulista, N. S., 
vol. VI, S. Paulo, 1952 (Parte II, cap. Ill, item B). 

(129). — Bronislaw Malinowsky, The Dynamics of Culture Change, An Inquiry into Race 
Relations in Africa, editado por Ph. Kaberry, Yale University Press, New Ha- 
ven, 1945, passim. O leitor poderia !embrar-nos tambem os nomes de Thum- 
wald, Monica Hunter e outros, que estudaram situacoes de contacto interracial 
de uma perspective funcionalista. Todavia, aqui temos em vista somente as, 
contribuigoes que apresentem um alto grau de sistematizagao teorica. 

(130). — Conforme especialmente op. cit., pgs. 6-7 e 17-23; e ainda The Social System* 
Tavistock Publications Ltd., Londres, 1952, esp. pgs. 27-36. 

(131). — Conforme especialmente Manifest and Latent Functions, pgs. SO e 53-54. 
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re^ao e condi?ao da restauragao do equilibrio social (132). Em 

suma, a manipula^ao sociologica do conceito de "disfungao" envolve 

necessariamente um retorno a concepgoes organismicas. Mas, se e 

verdade que a defesa da integridade do organismo se revela atra- 

ves da luta continua por sua conservagao em estado normal (133), 

nao e menos verdade, que a defesa da integridade de um sistema 

social global possa depender, de maneira permanente em determina- 

das formas de organizagao social (134) ou de modo circunstancial 

em todas as coletividades humanas (135), de sua capacidade de 

reintegragao funcional. Voltamos aqui a nogao de que estruturas e 

processes sociais sao categories "altamente relativas", porem, agora 

de outra perspectiva. E' que elas sao "relativas" tambem como e en- 

quanto expressao de uma relagao temporal (e nao apenas como uma 

conexao dinamica puramente abstrata). Segue-se dai que a relagao 

entre estrutura e fungao sao tao diversas quando se passa do orga- 

nismo para a sociedade, que certas manipulagoes conceituais, legi- 

timas na fisiologia ou na patologia, sao apenas parcialmente adequa- 

das na sociologia. Ao contrario do que acontece com o 

termo fungao, o termo disfungao dificilmente poderia ser utilizado 

como um conceito neutro e de apUcagao geral. Isso porque e inevi- 

tavel alguma subjetividade no estabelecimento dos criterios de de- 

terminagao dos pre-requisitos funcionais de um sistema social e 

porque, como tern mostrado as pesquisas sociologicas depois dos es- 

tudos de Ogburn, sendo o ritmo de mudanga das sociedades huma- 

nas extremamente variavel, o conceito de disfungao so se aplicaria 

legitimamente nos casos em que a reintegragao funcional se proces- 

sasse atraves da restauragao das condigoes de equilibrio social se- 

gundo os padroes organizatorios da ordem social vigente. Embora 

tenha, por isto, algum interesse sociologico, esse conceito nao pode- 

ria servir como ponto de referencia na definigao dos problemas en- 

(132). — Deixamot de lado a questdo de saber se a restauragao pode te produrir natural- 
mente ou por meios artiliciais. 

(133). — Conforme cspecialmente Kurt Goldstein, La Structure de I'Orianisune. Introduc- 
tion i la biologie it partir de la Pathologie humanine, trad, de E. Burckhardt e J. 
Kuntz, Gallimard, 4a. edig&o, 1951, passim (em especial, as elaboragSet do 
capitulo XII). 

(134). — E' o que acontece. por exemplo, nas sociedades cepitalistas modemas. nas es- 
feras da t^cnica, da economia a da eifneia aplicada. 

(135). — Quando se procestam altcragoes cataclismicas ou quando os contacts invo- 
luntorios com outros povos acarretam modificagoes substanciais nas condtgdes de 
existencia social. 
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volvidos pela alteragao das condigoes de integragao funcional dos 

sistemas sociais. 

As outras restrigoes sao menos especificas. Assim, quanto as 

criticas dos postulados do funcionalismo, feitas por Merton, sao 

evidentes duas lacunas. Nem existem entre os chamados "funcio- 

nalistas" as uniformidades intelectuais pressupostas na revisao cri- 

tica, nem os "postulados" postos em evidencia sao compartilhados 

(como ponto de vista ou como hipotese de trabalho), exclusivamen- 

te pelos etnologos ou pelos sociologos "funcionalistas". Nao e dificil 

perceber que aqueles "postulados" se incorporam a outras teorias 

sociologicas, que defendem uma concepgao realista e holistica dos 

fenomenos sociais. A analise da significagao ideologica imputada por 

alguns autores ao funcionalismo e conseqiiente e construtiva a me- 

dida em que ela serve para demonstrar a neutralidade (ou positi- 

vidade, seria melhor) do metodo de interpretagao funcionalista. To- 

davia, o exame podera parecer tautologico, pois a condigao essen- 

cial de qualquer metodo de interpretagao cientifica e ser "neutro'r 

ou "positive". Acresce que esse exame deixa de lado o problema 

crucial: a ligagao entre a perspectiva social do sujeito e a escolha 

do metodo de interpretagao (136). Acreditamos que uma analise 

desse genero, invertendo a orientagao escolhida por Merton, e que 

poderia esclarecer certas questoes, de particular interesse para a 

sociologia. A tendencia de Merton de procurar introduzir na socio- 

logia um padrao racionalmente mais consistente de organizagao das 

praticas de pesquisa e sem duvida muito louvavel e compreensivel. 

Contudo, parece-nos que precede com demasiado rigor e parcialida- 

de nas criticas as explicagoes ex post facto e que nao deu a devida 

importancia as condigoes especiais de desenvolvimento da socio- 

logia no mundo moderno, as quais obrigam o especialista em pro- 

blemas de metodo a definir em conjunto os fins praticos e teoricos 

da pesquisa sociologica. Aqui nao se trata, apenas, de preparar os 

sociologos para conhecer os elementos extra-cientificos de uma si- 

tuagao de pesquisa, mas tambem de criar condigoes teoricas favora- 

veis a organizagao de investigagoes que correspondam a necessidade 

(136). — E' a maneira atraves da qual Mannheim aborda o atsunto, seguindo a orien- 
tagao da critica de Marx e Engels a esquerda franco-alema e aos economistas 
ingleses. Procurei discutir algumas implicagoes dessa orientagao, limitando-me 
aos possiveis motivos sociais da eacolha do metodo de interpretagao, em um 
pequeno artigo (cf. O Problema do Metodo na /nvesti^agao SocioIoCica in 
Sociologia, Vol. IX-N. 4, S. Paulo, 1947, pgs. 332-345). 
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de conhecer sociologicamente os problemas sociais. Tendo em vista 

as possibilidades praticas de explora^ao dos conhecimentos fome- 

cidos pela aplica^ao do metodo de analise funcionalista (137), su- 

pomos que essa nao seria uma questao metodologica irrelevante ou 

sem atualidade. 

Acreditamos que conseguimos completar, no decorrer desta ex- 

posigao, o quadro do desenvolvimento da teoria funcionalista na so- 

ciologia. A analise, ainda que perfuntoria, das tendencias atuais de 

discussao dos problemas sociologicos de fungao mostra que se ope- 

rou uma transforma^ao radical na mentalidade e nas preocupagoes 

dos especialistas. A ambigao de construir de um golpe todo o apa- 

rato da explica^ao sociologica ou a de chegar sem demora ao conhe- 

cimento da "natureza" dos fenomenos sociais, cedem lugar as ques- 

toes elementares do metodo na sociologia. Paralelamente, sobre esse 

pano de fundo, as concep^oes grandiosas sobre o alcance e os limi- 

tes da interpreta^ao funcionalista sao substituidas por elabora96es 

mais restritas, que tomam por objeto: a) o sistema de conceitos e de 

hipoteses utilizados na analise dos fenomenos sociais em termos de 

fun^ao; b) a adeqiiagao do metodo de interpretagao funcionalista 

aos problemas empiricoindutivos da sociologia, a cujo tratamento e 

explicagao ele se aplique legitimamente; c) a precisao dos proce- 

dimentos seguidos em linhas gerais na analise funcionalista da rea- 

lidade social, quer tendo em vista as condi^oes do trabalho intele- 

ctual na sociologia, quer tomando em considera^ao os canones da 

investigagao cientifica. Esperamos aproveitar no proximo capitulo 

os ensinamentos logicos sugeridos por essas constata^oes. 

(137). — Conform® o artigo do autor, Apltcaf-io dot Conhtdmtntoi Socioldgioot is Rt- 
Ifott InlernadormiM, separata da Rtritim Sociologia, Vol. Xll-N. 3, 1950, 19 
pga.. 





CAP1TUL0 n 

NATUREZA E SIGNIFICAgAO DA ANALISE FUNCIONALISTA 

"A analise tuncional e ao mesmo 
tempo a mais promissora e pos- 
srvelmente a menos codificada 
das abordagens contemporaneas 
dos problemas de interpretagao so- 
siologica" (Robert K. Merton, So 
cial Theory and Social Struture, 
pg.21). 

Jntrodugao: 

Gramas a analise anterior, sabemos como se colocaram e como 

foram resolvidos os problemas logicos suscitados pela aplicagao 

do metodo de interpretagao funcionalista a explicagao sociologica 

dos fenomenos sociais. Mas esses resultados nao nos interessam 

em si mesmos. O que importa sao as perspectivas de discussao sis- 

tematica do assunto, que eles nos abrem. Tentaremos aproveitar, 

neste capitulo, algumas dessas perspectivas, tendo em vista escla- 

recer um grupo de questoes bem definidas e que nos parecem fun- 

damentais para o refinamento cientifico daquele metodo de inter- 

pretagao sociologica. 

1) A delimita$ao positiva do conceito de /ungao social: 

Nossa exposigao historica pos em evidencia que, desde sua 

origem, o termo "fungao social" e logicamente eqiiivoco. file re- 

cebeu na sociologia quase tantas definigoes, quantos foram os con- 

textos de pensamento nos quais foi incorporado. Atendo-nos ao 

essencial, poderiamos constituir o seguinte esquema de caracteriza- 
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gao das diversas definigoes de fungao social, apresentadas analiti- 

camente acima: 

1 — Concepgao 

Teleologica 

A fungao e entendida, logicamente, como 

sinonimo de "fim" (sendo este postulado 

como algo inerente ao modo pelo qual as 

necessidades humanas sao satisfeitas atra- 

ves da organizagao cultural das atividades 

sociais) . 

2 — Concepgao 

Mecanicista 

A fungao e entendida, logicamente, como 

uma relagao de correspojidencia (entre 

um fato social e seus efeitos socialmente 

uteis), cujos elementos sempre seriam de- 

terminados, nunca determinantes. 

3 — Concepgao 

Positiva 

A fungao e entendida, logicamente, como 

uma relagao de interdependencia (entre 

uma atividades parcial e uma atividade to- 
tal ou entre um componente estrutural e 

a continuidade da estrutura, em suas par- 

tes ou como um todo), cujos elementos po- 

dem ser, de modos diversos e em graus va- 

riaveiSj ou determinados, ou determinantes. 

As variagoes apontadas na delimitagao do conceito sao de- 

vidas aos aspectos da realidade social descritos em cada context© 

de pensamento como "fungao social". Pois, examinando-se bem, 

verifica-se que as mudangas de conceituagao resultam do continuo 

aprofundamento da analise sociologica. Comegou-se por definir 

a fungao social atraves dos caracteres exteriores do fenomeno, aque- 

les que exatamente menos lembrariam as similitudes que se pre- 

tendiam estabelecer entre o organism© e a sociedade. Assim, in- 

terpretava-se a vida social na sua superficie, aproximadamente den- 

tro do nivel de consciencia social dos agentes das agoes que se pro- 

curasse interpretar. De acordo com semelhante maneira de ver as 
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coisas, poder-se-ia, por exemplo, definir funcionalmente a guerra 

na sociedade tupinamba como uma modaiidade de vinganga. 

As explicagoes das a;6es foraecidas pelos sujeitos, e preferi- 

velmente as expresses em objetivagoes culturais, eram aceitas co- 

mo sociologicamente validas. Numa epoca em que a sociologia 

contava com parcos instrumentos de analise e de interpreta^ao dos 

fendmenos sociais, semelhante procedimento favorecia deveras o 

progresso do conhecimento empiricoindutivo, seja pela utiliza- 

(io de obras de autores leigos, seja pela ampla exploragao que pos- 

sibilitava do metodo comparativo. Alias, a compara^ao de insti- 

tuigoes servia ao mesmo tempo para evidenciar a fungao e a forma 

de integragao das mesmas ao contexto social (1). 

Nao e propriamente esse tipo de explicagao que entrou em 

crise em nossos dias. O conhecimento dos moveis das agoes e dos 

objetivos das instituigoes, que caem na esfera de consciencia so- 

cial, apresenta hoje o mesmo interesse cientifico que no passado. 

Embora ele seja obtido de preferencia por metodos de investiga- 

gao mais exatos (por meio da indugao analitica e nao da compa- 

ragao) ^ sao multiples os problemas da sociologia modema que in- 

centivam a sua pesquisa sistematica (2). O que se procura evitar 

modemamente e o conhecimento unilateral a que se chegava me- 

diante o antigo conceito de fungao social. 

A concepgao teleologica deu demasiada importancia, natural- 

mente, ao teor pragmatico do comportamento humano. A propria 

preocupagao de analise da realidade em termos de fungao se asso- 

cia, nessa concepgao, a ideia de que seria impossivel conhecer de 

fato a estrutura social sem que se determinassem as necessidades 

satisfeitas por ela originariamente, em sua formagao, e posterior- 

mente, durante sua evolugao (3). Essa orientagao se manteve in- 

tacta na concepgao mecanicista de fungao social, para a qual nada 

na vida social deixaria de possuir um sentido "util" ou "necessario" 

ao funcionamento normal da sociedade. Mas, na transigao da con- 

(1 ) . — Cf. b itae rc«p«ito a analise da familia, da» instituicocs religiosas e doa ce- 
rimoniaU em H. Spencer (cf. cit., vols. 2, 3 e 4, passim). 

(2). — O desenvolvimento da aociologia aplicada, por exemplo, tende a aumentar 
o intereMe pelo conhecimento doi m6veis da* agoes e do* objetivos das in*- 
tituifdes, que caem na esfera de consciencia social, por causa de sua utjli- 
dadc na caracterixaf&o do* problemas sociais e na descoberta das »oluc;6c» 
*cle~ionadas cxpont&neamente, atraves das correntes e dos movimento* so- 
ciais Doutro lado. 6 evidente o seu interesse teorico, na pesquisa de fun- 
C60* manifestas (cf. adiante). 

<3). — Cf. H. Spencer, op. dt., vol. 4. $ 583 (pg. 1). 
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cep^ao teleologica para a concepgao mecanicista de fungao social se 

operou uma mudanga radical de perspectiva: as suposigoes a res- 

peito das imposigoes e dos reflexes da natureza humana sobre a 

vida em sociedade cedem lugar a afirmagao inversa de que a na- 

tureza humana constituiria o produto, extremamente variavel das 

condigoes de existencia social (4). Surgiu assim uma nogao muito 

mais objetiva de rtecessidade social (do ponto de vista sociologi- 

co, e claro), a qual serve de fundamento a nova definigao de fun- 

gao social. Por isso, a insistencia no teor pragmatic© do compor- 

tamento humano pode persistir sem que fosse precis© apelar para 

ficgoes teleologicas, revestidas ou nao de aparencia cientifica (5). 

O novo metodo de determinar objetivamente as necessidades 

satisfeitas pelas agoes, instituigoes ou estruturas sociais, de modo 

a lidar com correspondencias estabelecidas rigorosamente entre o 

fato considerado e os seus efeitos socialmente uteis? contribuiu de- 

cisivamente para alargar o campo da investigagao sociologica dos 

motives sociais inconscientes do comportamento humano. Nota-se, 

mesmo, que um sociologo como Durkheim chegou a subestimar a 

importancia dos motives ou impulsoes que afloram na superficie 

da vida social, dedicando-se antes a pesquisa dos fatores ocultos e 

ignorados pelos sujeitos das agoes sociais. Assim, se voltassemos ao 

nosso exemplo da guerra na sociedade tupinamba: a nogao de vin- 

ganga seria incompleta para defini-la funcionalmente. O que im- 

porta por em evidencia sao as necessidades realmente satisfeitas 

pelas agoes humanas — e nao o que os agentes acreditam ou afir- 

mam ter praticado. Nesse caso, a guerra tupinamba teria que ser 

definida pelo beneficio que a coletividade como um todo colhia 

por seu intermedio, a preservagao do equilibrio do sistema tribal 

de relagoes sociais e do tipo de solidariedade correspondente. 

E' evidente que a concepgao mecanicista de fungao traduz um 

horizonte intelectual mais rico de preocupagoes e surge como um 

instrument© de trabalho imprescindivel no moment© em que a in- 

(4) . — Cf. esp. E. Durkheim, Les Regies de la Methode Sociologique, pg. 97 e sets.; 
edi;ao brasileira, pg. 263 e sets.. 

(5). — Durkheim empreendeu uma critica vigorosa do finalismo na explicagao socio- 
logica (cf. referencia anterior) . No entanto, por isso foi severamente criti- 
cado por sua vez (dos comentadores mais antigos, como R. Lacombe, La Me- 
thode Sociologique de Durkheim. 6tude Critique, Libr. Felix Alcan, Paris, 
1926, pg. 94 e sets., aos mais recentes e confusos, como J. Monnerot, Les 
Faits Sociaux Ne Sont Pas des Choses, Gallimard, 1946, pg. 61 e sets.). Se- 
gundo pensamos, semelhantes criticas a Durkheim nao se justificam positiva- 
mente, pois nascem de inspiragoes alheias a explicagao sociologica prbpriamente 
dita. 
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vestigagao sociologica envereda pelo caminho das pesquisas empi- 

ricoindutivas, com tendencias monograficas. Todavia, para ela a 

fun^ao de um fenomeno social nao passava de mera expressao de 

um jogo de for^as sociais, reduzindo-se a isso sua vinculagao com 

a dinamica da vida em sociedade. As causas responsaveis pela con- 

servagao ou pela alteragao das fun^oes sociais seriam inerentes aos 

processes sociais, mas alheias as determinagoes de carater estri- 

tamente funcional. Aqui se encontrava uma limitagao relativamen- 

te grave contra a qual se orientou a moderna investiga?ao sociolo- 

gica, a medida em que procura compreender os diversos aspectos 

da dinamica das sociedades em termos funcionais. Enquanto os 

especialistas lidaram com esse conceito de fun^ao social, procuran- 

do interpretar o conteudo pragmatico das agoes sociais, conside- 

rando situagoes em que aquele conteudo se evidenciava nitida- 

mente (por exemplo: a fungao social da pena como meio de defesa 

da integridade do grupo e da intangibilidade do Nos coletivo); ou 

dependencies estruturais de reconhecimento sociologico acessivel 

(por exemplo: as relagoes entre a divisao do trabalho social e a 

solidariedade social); ou ainda os pre-requisitos funcionais do equi- 

librio social (por exemplo: conseqiiencias interpretativas da dis- 

tingao entre o "normal" e o "patoldgico"), seus efeitos restritivos 

na observagao e na interpretagao da realidade nao se fizeram sen- 

tir devidamente. Mas, assim que a investigagao sociologica pas- 

sou a apanhar esses problemas em um nivel mais complexo de in- 

terpretagao ou teve que enfrentar problemas ainda mais compli- 

cados (grau de interferencia das conexdes funcionais na dinamica 

social, pre-requisitos funcionais da estabilidade e da mudanga so- 

ciais^ possibilidade de descobrir vinculagdes causais atraves de co- 

nexoes funcionais), logo se evidenciou a necessidade de operar com 

uma nogao mais complete de fungao social. 

Na concepgao positive de fungao social se mantiveram a preo- 

cupagao pelo teor pragmatico do comportamento humano e a ten- 

dencia a pesquisar a natureza das necessidades sociais satisfeitas 

ocultamente pelas agoes, instituigoes ou estruturas sociais. Mas se 

operou uma nitida transformagao na maneira de focalizar os pro- 

blemas a serem interpretados. Talvez por causa do carater mono- 

grafico das investigagdes, a peculiaridade do novo metodo de de- 

terminar fungdes sociais consiste em nao abstrair os fendmenos so- 
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ciais investigados de seu contexto social imediato e de procurar 

por em evidencia todas as conexoes funcionais reconheciveis por 

meios interpretativos, independentemente de sua importancia re- 

lativa como condigao determinante ou como efeito. fisse proce- 

dimento permitiu um apreciavel refinamento da analise sociologi- 

ca dos fenomenos sociais em termos de fungao, abrindo novas pers- 

pectivas a interpretagao dos mais complicados problemas de di- 

namica social. 

Voltando ao nosso exemplo sobre a guerra na sociedade tu- 

pinamba: sua fungao social poderia ser descrita, em termos ge- 

rais, segundo a antiga fraseologia sociologica — preservagao do 

equilibrio do sistema tribal de relagoes sociais e do tipo de soli- 

dariedade correspondente. Mas essa definigao se enquadraria em 

outro contexto de pensamento, pois estaria claramente referida as 

conexoes funcionais associadas com os motives da guerra que caiam 

na esfera de consciencia social dos agentes (a vinganga) e com os 

seus efeitos sociais (garantia das condi^oes de normalidade da vida 

social e rotinizagao do carisma), e as conexoes funcionais vinculadas 

com os motives inconscientes da guerra (restauragao da "integri- 

dade" do N6s coletivo) e com os seus efeitos sociais (equilibrio na 

esfera de ajustamentos com o sagrado, equilibrio no sistema de re- 

lagoes reais e sociais gragas a neutralizagao das fontes magicas de in- 

terdigoes sociais, autonomia magica nas relagoes com os grupos 

hostis e defesa indireta de posigoes ecologicas). Como se ve, as 

conexoes funcionais, que eram descritas parcialmente nas concep- 

goes teleologica e mecanicista, sao descritas sinteticamente na con- 

cepgao positiva de fungao social. Por meio desta e possivel chegar- 

se, portanto, a determinagao completa da fungao dos fenomenos 

sociais. 

E' provavel que esta breve digressao sobre as aplicagoes do 

conceito de fungao social na sociologia parega dispensavel em con- 

seqiiencia da discussao contida no capitulo precedente. Empreen- 

demo-la, nao obstante, porque achamos aconselhavel insistir nas 

razdes que poderiam explicar como o sentido de um mesmo voca- 

bulo pode variar no seio de uma mesma disciplina, com o correr do 

tempo e o aperfeigoamento dos meios de investigagao. Nem sem- 

pre as pessoas que pretendem discutir logicamente os termos cien- 

tificos se dao conta desse fato e cometem por isso confusoes lamen- 
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taveis. Doutro lado, e obvio que em ciencias jovens, como a socio- 

logia, os conceitos heuristicos sao redefinidos constantemente, sem 

que isso seja notado, com freqiiencia pelos proprios especialistas. 

Diversas discussoes sobre os sentidos sociologicos do termo fungao 

social sugerem que os autores ainda nao prestaram a devida aten- 

<?ao ao que procuramos por em relevo, isto e, que o amadurecimen- 

to da sociologia se refletiu de maneira nitida na formulagao dos pro- 

blemas a serem interpretados funcionalmente e, por conseguinte, 

na propria delimitagao do conceito sociologico de fungao social. 

A nossa digressao da margem a uma conclusao, que reputa- 

mos de suma importancia; as duas conotagoes basicas do conceito 

de fungao social, "a pragmatica" e a a16gicaw, apontadas acima (6), 

so se opoem fundamentalmente uma a outra quando sao conside- 

radas separadamente, sem nenhuma referencia ao processo inte- 

lectual atraves do qual ambas se formaram. Encarando-se o pro- 

blema deste angulo, verifica-se que as duas conotagoes compor- 

tam outra distingao e que elas nao estao uma para a outra como 

dois sentidos exclusivos de um vocabulo, pois se vinculam logica- 

mente entre si, como niveis diversos de consideragao do mesmo fe- 

nomeno. A conotagao designada como "pragmatica" tanto pode 

ser utilizada para referir aquilo a que se destinam as agoes, insti- 

tuigdes ou estruturas sociais, do ponto de vista das necessidades bu- 

rn anas que sao universalmente satisfeitas por elas (sentido em que 

o conteudo pragmatico do comportamento social e concebido estri- 

tamente em termos de "fins"); quanto para designer relagdes par- 

ticulares, isto 6, que se determinam de acordo com o contexto socio- 

cultural investigado, entre agoes, instituigoes ou estruturas sociais 

e se us efeitos socialmente uteis (sentido em que o conteudo prag- 

matico do comportamento social e concebido em termos das cone- 

xoes que existem entre a utilidade de um "fato social" e o estado ou 

iorma de integragao social da sociedade em que ele ocorre). Dou- 

tro lado, e claro que as tres nogoes de fungao social descrevem o 

mesmo fenomeno, apenas elas permitem operar em niveis diferen- 

tes de analise logica. E* verdade que se tornou freqiiente, na socio- 

(6). — Cf. acima, pg. 53 (onde ae encontraro at necetairiaa rofuronciaa bibliograficai). 
Chamamot a alengao do laitor para o fato da <ii>tiaguirmoa aqui dun* no^dei 
diver*a* do ooacalto, amba* rafareniea n tua conotagao "pragmAtica" (uma que 
corretponda A concapcao talaologica da (uncAo social a outra que corTe*pondo 
A concap\;Ao mrcanicista/. 
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logia, a preocupagao de estabelecer distingoes entre o que se poderia 

entender por "fim", por "utilidade" e por "fungao" dos fenomenos so- 

cials (7). Mas tais distingoes sao inocuas, ja que nao tomam por 

objeto o que e essencial na discussao do problema. Se possuem al- 

gum fundamento, ele diz respeito a possibilidade de saber-se com 

clareza como empregam os autores uma nogao que se presta a ex- 

ploragoes tao diversas. Segundo pensamos, o que se impoe, no me- 

mento, e a pesquisa das ligagoes que existem entre as nogoes suben- 

tendidas nas duas conotagoes basicas do conceito de fungao social 

e a formulagao de uma definigao de carater inclusive, que permita 

nao obstante uma ampla utilizagao analitica desse termo. 

Os exemplos escolhidos para ilustrar as ties nogoes de fun- 

gao social podem contribuir para demonstrar como elas se ligam 

entre si. Em primeiro lugar, as tres definigoes da guerra na so- 

ciedade tupinamba, que aquelas nogoes possibilitam, apresentam 

um carater em comum . A guerra tupinamba e explicada, atraves 

de qualquer uma delas, por meio de motives ou conseqiiencias 

que tinham (quer fossem atribuidos as atividades guerreiras pelos 

agentes, quer fossem por eles ignorados), uma natureza social, 

nao servindo senao para tornar evidentes os objetivos e os efei- 

tos do comportamento guerreiro que afetavam a sociedade tupi- 

namba como um todo ou que possuiam um carater suprapessoal 

e coletivo. Em segundo lugar, todas as tres nogoes obedecem, ain- 

da que de formas diversas, ao mesmo criterio explicative: a guer- 

ra e interpretada objetivamente, gragas 1) a identificagao de im- 

pulsoes sociais, que podiam compelir os tupinamba, individual e 

coletivamente, a se envolverem ou a desejarem, em determinadas 

circunstancias, a luta a mao armada e suas conseqiiencias, 2) e 

a selegao de fatores que, no sistema sociocultural tupinamba, po- 

deriam provocar a atualizagao das referidas impulsoes sociais. 

Em terceiro lugar, a flutuagao no reconhecimento do conteudo 

pragmatico do comportamento guerreiro se subordina diretamente 

ao nivel de consideragao intelectual do fenomeno. Em outras pa- 

(7). — Alem das obras dos autores citados no capitulo anterior, _cf. por exemplo: L. 
von Wiese e H. Eecker, Systematic Sociology on the Basis of Beziehungslehre 
and Gebildelehre, John Wiley & Sons. N. York, Chapman Bs Hall, Ltde., Lon- 
don, 1932, pg. 112; G. Gurvitch, Essais de Sociologie, Libr. da Recueil Sirey, 
Paris, 1938, pg. 57 e sets.. A mesmo dificuldade se coloca na etnologia, com 
referenda ao emprego de conceitos como "forma", "significado", "uso" « 
"funcao" (of. esp. R. Linton, O Homem: Uma Introdugao a Antropologia, trad, 
de L. Vilela, Liv. Martina Edit. Sao Paulo, 1943, cap. XXIII) . 
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lavras, esse carater rao esta ausente em nenhuma das interpreta- 

<^6es. Apenas, e retido de uma forma peculiar em cada uma de- 

las, como se viu acima. Nas duas noqoes da conota^ao pragmatica, 

o ccnceito lanto pode confundir-se com a no^ao alternativa de 

'•fim", quanto com a de "utilidade"; ja na terceira noqao, que cor- 

responde a conotagao logica do conceito^ o conteudo pragmatico 

somente serve como ponto de referencia para o estabelecimento 

de conexoes funcionais capazes de suportar uma analise mais abs- 

trata das correla^Ses da guerra com outros fenomenos sociais. Em 

quarto lugar, como cada noyao corresponde a um mvel de consi- 

deragao intelectual do fenomeno, os graus de eqiiivalencia entre 

a explica?ao cultural das atividades guerreiras fornecida pelos pro- 

prios tupinamba e a explicagao sociologica das mesmas varia de 

uma a outra, da maior correspondencia a menor incongruencia pos- 

sfveis. Assim, a primeira nogao da conotagao pragmatica do con- 

ceito permite focalizar as atividades guerreiras dos tupinamba apro- 

ximadamente nos termos de suas explicagoes e racionalizagoes. A 

analise sociologica jamais poderia ser objetiva, se nao fosse capaz 

de reter plenamente esse elemento da conduta humana. Os su- 

jeitos inleressam a investigagao como sujeitos concretos, sendo por- 

tanto preciso partir das explicagoes que eles proprios dao da sua 

conduta, por meio de objetivagoes culturais as mais diversas mas 

igualmente apropriadas a esse fim. Todavia, a segunda no?ao da 

conota^ao pragmatica do conceit© oferece uma elaboragao ainda 

mais importante. A sociologia se confundiria com as diferentes cos- 

mogonies sociais ou com o folclore propriamente dito se nao tivesse 

recursos para descobrir os moveis e os efeitos sociais mais profun- 

dos das a^oes humanas. Talvez essa elaboragao tenha nascido de 

representagoes pessimistas da natureza humana; contudo, a verdade 

e que os moveis sociais abertos do comportamento sao sempre os que 

apresentam as agdes sob o prisma mais louvavel e dignificante pa- 

ra os sujeitos. Portanto, e possivel que a explicagao sociologica co- 

mece realmente a partir do momento em que se procure descobrir, 

atras das explicagdes e racionalizagoes culturais fornecidas pelos 

sujeitos, os interesses mais profundos e ocultos de pessoas, de 

grupos e camadas sociais, e da propria sociedade. Da ideia do ca- 

reer generoso das atividades guerreiras dos tupinamba (impli- 

cada pela no^ao de vinganga dos antepassados e dos parentes 
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mortos pelos inimigos), passariamos entao aos motives que tor- 

navam a guerra tribal uma necessidade^ mas uma necessidade 

dos vivos e das coletividades que eles constituiam. Existe, pois, 

entre as explicagoes proporcionadas pelas duas nogoes de fungao 

social, uma relativa oposigao, embora ambas insistam particular- 

mente no teor pragmatico do comportamento, A garantia de uma 

explicagao sociologica completa, em termos de fungao, so poderia 

ser encontrada atraves da neutralizagao dos modos de reter o 

conteudo pragmatico do comportamento, seguidos em cada uma 

das nogoes. Pondo-se em confronto as duas interpretagoes fun- 

cionais que insistem no conteudo pragmatico do comportamento, 

e possivel determinar em que sentido elas se ajustam mutuamen- 

te e descobrir novas conexoes funcionais, que nao se evidencia- 

riam de outra maneira. Os motives abertos e ocultos da guerra 

tupinamba nao se opunham naturalmente. O que se opoem sao 

as nossas elaboragoes sobre a validade explicativa da concepgao 

cultural dos proprios tupinamba a respeito dos objetivos e efei- 

tos da guerra. Desde que possamos manipular essas elaboragoes 

de maneira a eliminar a fonte das oposigoes, chegamos a obter 

um conhecimento mais objetivo e complete da guerra tupinam- 

ba, no qual entram tanto os elementos procedentes das explana- 

goes fornecidas pelos proprios agentes e as elaboragoes sociologi- 

cas a que elas dao margem, quanto as explicagoes diretamente 

voltadas para aquilo que os tupinamba ignoravam, e precisavam 

ignorar, para poderem agir como agiam em face dos inimigos. E 

e interessante notar que esse conhecimento, sem conseguir eli- 

mina-la? reduz consideravelmente a incongruencia existente en- 

tre as explanagoes fornecidas pelos proprios agentes e as expli- 

cagoes que incidem nos elementos inconscientes do comporta- 

mento. Nossa experiencia demonstrou-nos que estas explicagoes 

langam alguma luz sobre as explanagoes fornecidas pelos proprios 

agentes, contribuindo para alargar a esfera de compreensao so- 

ciologica das mesmas e, em particular, para uma localizagao mais 

adeqiiada delas em seu context© animicosocial. 

Conclui-se, pois, que as tres nogoes de fungao social se li- 

gam entre si, quer por caracteres que possuem em comum, quer 

por causa de responderem de modos diversos a questoes essen- 

ciais para a explicagao do mesmo fenomeno, quer ainda porque 
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elas se pressupoem e se coxnpletam. Seria impossivel chegar a 

uma explicagao global dos motives ocultos e profundos das agoes 

guerreiras dos tupinamba, sem antes conhecer cabalmente as ra- 

zees e as racionaliza^oes fomecidas pelos sujeitos daquelas a?6es. 

Em regra, sao as segundas que fornecem as pistas sociologicas 

para a investiga^ao dos primeiros. Doutro lado, o conhecimento 

previo dos dois tipos de explica^ao funcional e que lan^a os fun- 

damentos teoricos da explicagao mais abstrata e sintetica, obtida 

mediante a explora^ao do conceito de fungao social em sua co- 

nota^ao logica. Como o especialista precisa entao operar com re- 

la^oes ja estabelecidas precisamente, para descobrir e explicar 

conexoes funcionais apenas sugeridas ou suspeitadas ao nivel das 

outras duas interpretagoes, e claro que o sucesso dessas elabora- 

^oes passarao a depender dos resultados conseguidos anterior- 

mente na investiga^ao dos efeitos socialmente uteis> produzidos 

pelos fatos considerados. Alem disso, cabe acrescentar que as re- 

la^oes ou correlagoes apontadas pelo investigador nao sao cria- 

^oes suas, no sentido exato da palavra, mas meras representagoes 

de conexoes existentes na realidade. Nao se poderia afirmar, por- 

tanto, que a conota^ao logica do termo fungao social trate de rela- 

goes de interdependencia, sem nenhuma consideragao dos efeitos 

socialmente uteis das agoes, instituigoes e estruturas sociais. As re- 

lagoes da guerra com o sacrificio humano e, atraves deste, com a 

religiao e a magia^ com a preservagao do equilibrio social, com o 

sistema de parentesco, com a hierarquia social, etc., seriam irreconhe- 

civeis na sociedade tupinamba se se pretendesse estabelece-las sem 

tomar em conta os efeitos socialmente uteis da guerra, tanto no 

piano das adaptagdes ao meio natural circundante, quanto no dos 

ajustamentos ao meio propriamente humano e no das acomodagoes 

ao meio sobrenatural. A diferenga entre as conotagoes de fungao 

social? a pragmatica e a logica, consiste pois em que na manipula- 

gao das duas nogoes concernentes a primeira conotagao nao inte- 

ressam senao os efeitos socialmente uteis das agoes, instituigoes 

e estruturas sociais, com as inferencias sociologicas que eles per- 

mitem estabelecer de modo imediato; enquanto que na manipu- 

lagao da segunda conotagao o que interessa e a determinagao da 

rede total de conexoes e vinculagoes que articulam os fenomenos 
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considerados a seus ccntextos sociais imediatcs e, atraves destes, 

aos sistemas sociais globais. 

For fim, parece evidente que a formagao das duas nogoes rnais 

complexas (a segunda nogao pragmatica e a conotagao logica do 

conceito de ftmgao social) nao se refletiu nas condigoes de apli- 

cagao heuristica do vocabulo na sociologia de modo a eliminar a 

exploragao da primeira nogao pragmatica do termo. Igualmente, 

o uso da conotagao logica do conceito nao excluiu a aplicagao so- 

ciologica das duas nogoes associadas a sua conotagao pragma- 

tica. Isso porque cada formulagao do conceito permite focalizar 

problemas diferentes e porqlxe, reciprccamente, a consideragao 

desses problemas continua a depender da manipulagao das no- 

goes originais do conceito, por cujo intermedio foram sendo ex- 

postos a analise sociologica, 

De qualquer maneira, e inegavel que seria conveniente evi- 

tar as confusoes que podem resultar da terminologia usada, pre- 

cariamente, na discussao acima. Em trabalho anterior, demos 

uma solugao ao problema (8), que nos parece satisfatoria: de- 

signamos a primeira nogao, concernente a conotagao pragmatica 

do conceito^ com a expressao fungao mardfesta; e a segunda no- 

gao, relativa a mesma conotagao, com a expressao funcao laten- 

te (9). Para conseguir determinar a conotagao logica do concei- 

to, recorremos ainda a uma terceira nogao, a de fungao derivada. 

E' que ambas as ncgoes (a de fungao manifesto e a de fungao la- 

tente), somente retem os efeitos socialmente uteis das agocs, ins- 

tituigoes e estruturas sociais e suas conseqiiencias imediatas. Accn- 

tece que se essas determinagoes sao suficientes para o reconheci- 

mento da funcao manifesta e da fungao latente, nao fornecem to- 

dos os conhecimentos indispensaveis para a descrigao da totalidade 

de relagoes e conexdes funcionais que precisam ser ccnsideradas 

atraves da manipulagao do conceito de fungao social em sua co- 

notagao logica. Assim, os efeitos da guerra repercutiam de varias 

maneiras nas condigoes de existencia dos tupinamba, diretamente 

afetadas pelas atividades guerreiras. Essas repercussoes engendra- 

(8). — Cf. F. Fernandes, A Fungao Social da Guerra na Scciedade Tupinamba, pg. 
323 e sets. (esp. o quadro sinotico, pg. 333), ou La Guerre et le Sacrifice Hu- 
main cbez les Tupinamba, pg. 196 e sets, (quadro sinotico em apendice) . 

(9) . — Os conceitos foram aproveitados segunco o contraste formulado por Merton 
(cf. acima), nao nos tendo interessado as elaboragoes sofridas anteriormente 
por semelhante distingao. 
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vam diversas ramificagoes, por cujo intermedio as atividades guer- 

reiras e os beneficios ou os resultados da guerra acabavam influen- 

ciando toda a vida social daqueles aborigenes. Segundo a linguagem 

corrente, poder-se-ia designer essas repercussoes e influencias ati- 

vas da guerra com a expressao efeitos de efeitos. Contudo, tendo 

em vista a natureza funcional dessas conexoes em cadeia, prefe- 

rimos designer esse fenomeno com a expressao fungao derivada. 

Quanto a conota^ao logica do conceito, achamos dispensavel re- 

correr a qualquer qualifica^ao especial. Parece-nos, de fato, que 

e suficiente restringir a significa^ao dos sentidos do conceito de 

fun^ao social, que encontram uma aplicagao particular bem deter- 

minada. Se o objeto da investigagao nao impuser nenhuma limi- 

ta^ao, o especialista tera que lidar, naturalmente, com a conotagao 

mais geral e inclusiva do vocabulo, aquela que caracteriza e que 

torna possivel a propria explica^ao funcionalista dos fenomenos 

scciais. 

Ve-se que nao seria uma tarefa facil formular, no estado atual 

das explica^oes funcionalistas na sociologia, uma definigao clara e 

precisa de fungao social, que preenchesse alem disso os requisites 

que apontamos acima (conforme pagina 66). Alem das aplica^oes 

mencionadas neste trabalho, o termo fungao social tern sofrido uma 

utiliza^ao muito variada na sociologia (10) e seria vao preten- 

der, agora, restringir o seu emprego aos sentidos que possuem um 

carater heuristico, na descrigao ou na interpretagao sociologica dos 

fenomenos sociais. Como somente estes sentidos poderiam nos in- 

teressar, nos limites do presente ensaio, arrolamos a seguir as de- 

fini^oes que preferimos utilizar? as quais poderao ser facilmente 

confrontadas com outras definigoes, ja expostas no capitulo anterior: 

A ) Funqao manifest a: 

— e a parte tomada pelas conseqiiencias das 

agoes e das atividades de pessoas, institui^oes, 

grupos e estruturas sociais na efetivaqao de adap- 

ta^oes, ajustamentos e controles sociais de que 

parecem depender as condigoes normais ou de- 

(10). — Cf. wp. R. K. Mrrton, Sodml Theory and Social Structure, pg«. 33-27 (JA 
otado). Di§prn«»mo-no«, naturalmente, da rnumerar os referidos sentidoa. 
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sejadas de existencia, e que sao realizadas, de 

modo mais ou menos consciente, por causa 

disto. 

B) Funqao latente: 

— e a parte tomada pelas conseqiiencias das 

a?5es e das atividades de pessoas, instituigoes, 

grupos e estruturas sociais na atualizagao de 

processes sociais que contribuem para deter- 

minar as condigoes de estabilidade e de mu- 

danga da sociedade, considerada em suas uni- 

dades ou como um todo. 

C) Fungao derivada: 

— e a parte tomada pelos efeitos de uma fun- 

gao (nos sentidos A e B) na atualizagao de con- 

digoes e de processes sociais que intervem de 

modo direto ou indireto, mas continue, na pre- 

servagao ou na alteragao do equilibrio da socie- 

dade considerada em seus componentes nuclea- 

res ou como um todo. 

D) Fungao social: 

— e a conexao que se estabelece quando unida- 

des do sistema social concorrem, com sua ativi- 

dade, para manter ou alterar as adaptagoes^ os 

ajustamentos e os controles sociais de que de- 

pendam a integragao e a continuidade do siste- 

ma social, em seus componentes nucleares ou co- 

mo um todo. Por unidade do sistema social de- 

ve-se entender todo e qualquer elemento (agao, 

relagao, posigao, personalidade, grupo, institui- 

gao, estrutura, etc.), que possa fazer parte de 

conjuntos interdependentes de fenomenos sociais 

e desempenhar dentro deles, independentemente 

da propria constituigao ou complexidade, uma in- 

fluencia caracteristica. 
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As defini?6es apresentadas permitem uma ampla utilizagao 

analitica do termo fun^ao social, pois os sentidos A, B e C se apli- 

cam a todos os fenomenos que poderiam cair sob o campo de in- 

terpretagao funcionalista na sociologia, desde as determinagoes de 

carater animicocultural, ate os fatos de estrutura? de organizagao 

e de mudan^a sociais. Doutro lado, a definigao de fun^ao social 

e bastante inclusiva para compreender as demais acep^oes heuris- 

ticas do termo e para conter as diversas elabora^oes de natureza 

logica a que ele pode ser submetido sociologicamente. O princi- 

pal merito que ela apresenta, no entanto, consiste na denotagao 

das conexoes funcionais dinamicas. Como vimos no capitulo pre- 

cedente, esse e um problema que aguarda solugao na teoria fun- 

cionalista. Ora, a definigao de fun^ao social, que sugerimos, pro- 

cure responder a esse problema, incluindo na delimita^ao positive 

do conceito tanto os aspectos da continuidade social que dependem 

da estabilidade social, quanto os que assumem a forma de mudanga 

social. 

2) Aplicagdes da intorpretagao funcionalista na sociologia: 

A analise historica do desenvolvimento do funcionalismo na 

sociologia e a discussao do conceito de funqao social nos mostram 

como foram se definindo progressivamente os problemas sociolo- 

gicos que podem ser tratados funcionalmente. Cabe-nos examinar, 

agora, a natureza mesma desses problemas e os limites do conhe- 

cimento fornecido pela analise funcionalista dos fenomenos sociais. 

Contudo, julgamos conveniente frisar que nos restringimos deli- 

beradamente as questdes essenciais, de cujo exame possam resul- 

tar conseqiiencias dignas de ponderagao. 

A tendencia dominante na sociologia consiste em definir os 

problemas sociologicos de fungao como se estes se confundissem 

com os problemas de funcionamento da estrutura social. Na ver- 

dade, considerar os fenomenos investigados como parte ou em co- 

nexao com a estrutura social 6 uma das caracteristicas mais sa- 

lientes do ponto de vista sociologico. Doutro lado, somente por 

ficgao se pode falar em estatica social^ pois todo fenomeno social 

se apresenta a observagao como fenomeno de agio, de relagao ou 

de atividade. Em conseqiiencia, a possibilidade de abstrair for- 



-74 - 

ma, conteudo e funcionamento no estudo sociologico da estrutura 

social e quase nula em urn grande numero de problemas sociologi- 

cos, ainda que ela exista com referencia a alguns casos especiais, 

que nao nos compete indicar no momento. Dai a ambiguidade ine- 

rente a esse modo de formulagao dos problemas suscetiveis de tra- 

tamento funcionalista. O mesmo carater se aplicaria, com identi- 

ca propriedade, a outros metodos de interpreta^ao, empregados cor- 

rentemente pelos sociologos. 

Pensamos, porem, que a precisao exige uma formulagao mais 

positiva desses problemas. O que importa nao e a especie dos fe- 

nomenos tornados como objeto da analise (padroes de comporta- 

mento e valores sociais, agao social, relagao social, personalidade, 

grupo social, instituigao, estrutura social ou processo social nem 

a natureza ou a amplitude do con junto escolhido como unidade de 

referencia na investigagao (11). Mas as possibilidades logicas de 

consideragao dos problemas sociologicos, abertas pelo metodo de 

interpretagao funcionalista. Encarando-se a questao deste prisma, 

eonstata-se que nem tcdos os problemas sociologicos podem ser 

manipulados atraves desse metodo de interpretagao, embora todos 

os fenomenos sociais caiam legitimamente em seu campo de apli- 

cacao, isto e, podem ser analisados em termos de fungao. 

Outras duas tendencias procuram definir os problemas socio- 

logicos de fungao seja por meio da ideia de "todo" ou de "totali- 

dade", seja atraves do postulado de que a interpretagao funciona- 

lista se adeqliaria logicamente aos fenomenos sociais sincronicos. 

Entretanto, a nogao de todo ou de totalidade convem a outros me- 

todos de interpretagao, alem do funcionalista. E com freqiiencia 

acontece haver pouco interesse na determinagao de todas as cone- 

xoes existentes entre um fenomeno dado e o conjunto global ou 

total de que ele faz parte. Assim, na investigagao das relagoes en- 

tre a guerra e o sacrificio humano na sociedade tupinamba nao in- 

teressam todas as relagoes deste com aquela, mas as relagoes que 

permitem explicar funcionalmente como as obrigagoes associadas 

ao sacrificio humano compeliam os individuos, as parentelas e as 

( 1 i) . — Km ncssa definigao de funcao social nao sugerimos nenhuma restrigao a ma- 
nipulacao sociologica das unidades a serern consideradas, exatamente para 
pcrmitir maior elasticidade na analise das conexoes funcionais (as unidades 
de referencia poderao ser tanto conjuntos de elementos inlcrdependentes, 
quanlo a sociedade como um todo) . 



cionalista exige uma delimitagao temporal precise e restrita do ob- 

jeto, A descoberta da variedade, natureza e importancia relativa 

das conexoes funcionais depende diretamente da observancia des- 

sa regra simples, que permite ajustar a inteligencia do investiga- 

dor ao que ele deve observart interpretar e explicar: como as uni- 

dades parciais e discretes da sociedade se integram em unidades 

mais complexes, autonomas ou heteronomas, e como estas se com- 

binam entre si, ao concorrer conjuntamente, com sua atividade, 

para a satisfagao de necessidades que ou sao criadas para a elabora- 

qao sociocultural das necessidades humanas fundamentals ou nas- 

cem de determina^oes que encontram sua fonte imediata em ne- 

cessidades inerentes a constitui?ao e a continuidade existencial da 

propria sociedade. Se apelassemos para a linguagem das ciencias 

naturais, diriamos que a analise funcionalista trata estritamente do 

periodo de iunqao das sociedades; ela toma sociedades ja consti- 

tuidas como objeto de investiga^ao e as estuda de modo a reter 

como se processa atualmente (ou seja no lapso de tempo conside- 

rado), o exercicio das atividades vitais para a existencia das coleti- 

vidades humanas (13). Embora o tempo seja nela uma varia- 

vel, e imprescindivel manipula-lo tendo em vista o valor interpre- 

tative das conexoes funcionais. Em sociedades nas quais o ritmo 

de mudan^a e lento, poucos sao os inconvenientes da escolha de 

um periodo de tempo mais ou menos longo. Mas em sociedades 

cuja organiza^ao se transforma com alguma intensidade, as co- 

nexoes funcionais que contribuem para explicar certos fenomenos 

em uma dada constela^ao social, podem ser insuficientes ou ate 

irrelevantes para explicar os mesmos fenomenos nas constela^oes 

sociais subscquentes. O leitor encontrara uma ilustragao desse 

fato em nosso estudo do preconceito contra o negro e o mestizo na 

cidade de Sao Paulo; a explicagao cabal do mesmo fenomeno exi- 

giu a pesquisa das conexoes funcionais validas para cada fase do 

desenvolvimento estrutural da sociedade paulistana (14). 

(13). — J. von Uezkill, por esemplo, rontrattn ncvue M»audo o' p-riodoi de formacAo 
e de funcSo • oa planoi de forrrario e dc (cf. A Riohgia, Athena 
Editdra, S. D., pgi. 53-54). Na aociolczia, Rudcliffe-Brovra tem insistido vi- 
goroiairen'.a na >isn:ncac£o paialela dos proceisrj que operam no organismo 
a na tociedadc, produsindo a continuidade e a •jcbrevivencia de amboi, (em 
pretender cr.in taio identificar at duas eiptciei de procesjos. 

(14). — Cf. R. Ba t-de e F, Fcrnandee, RtltsS-** Radmii entre Nrgma e Broncos em 
Sjo Bouio, cap. II. la Anhambi, Vol. XI, N. 31, 1953, poo'm. 
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unidades tribais solidarias a organizagao das expedigoes guerreiras, 

ao choque a mao armada e ao esfacelamento ritual dos craneos 

dos inimigos aprisionados. De uma maneira geral, poderiamos 

dizer que a importancia de cada metodo de interpretagao sociolo- 

gica de inspiragao holistica esta relacionada com sua eficiencia 

na selegao das conexoes, dotadas de valor explicative, dos elemen- 

tos com os conjuntos interdependentes ou com os todos em que 

se integram. Isso significa que a enfase na definigao do "todo" e, 

em particular^ na escolha das conexoes a serem examinadas varia 

de um metodo de interpretagao a outro; nao e a ideia de "todo", 

que impoe os procedimentos seguidos em cada metodo, mas a 

natureza destes que condiciona o sentido em que ela devera ser 

elaborada e as conseqiiencias interpretativas que dela poderao 

advir. Por sua vez, se "o jogo total de causa e efeito sincroni- 

cos" (Bateson) apresenta um interesse especial na analise fun- 

cionalista, existem problemas sociologicos de natureza bem diver- 

sa que tambem comportam o recurso sistematico a esse tipo de 

analise. Como veremos adiante, certos fenomenos diacronicos po- 

dem encontrar uma explicagao adeqiiada com base em conexoes 

funcionais. De resto, os argumentos dispendidos no paragrafo pre- 

cedente se ajustam igualmente a estas duas tendencias. 

De acordo com as definigoes sugeridas acima, a extensao da 

analise funcionalista se acha limitada pelos tipos de problemas so- 

ciologicos que podem ser entendidos funcionalmente, Sao os pro- 

blemas que dizem respeito ao fluxo atual da vida social, as con- 

digoes e processes sociais subjacentes a manifestagao ou ao exer- 

cicio de qualquer atividade social, desde a ocupagao do meio fisico 

e o adestramento do organism© para a existencia humana ate a 

convivencia interhumana e a continuidade existencial das coleti- 

vidades como um todo. Dai as limitagoes logicas da analise fun- 

cionalista. A mais importante e a que se reflete na elaboragao do 

fator tempo. Quer se trate de uma investigagao de reconstrugao 

historica (12), quer de uma investigagao de campo, a analise fun- 

(12). — Ja discutimos em trabalho anterior a legitimidade, negada por alguns, de 
aplicar o metodo de interpretacjao funcionalista em pesquisas de reconstru- 
gao historica (cf. A Analise Funcionalista da Cuerra: Possibilidade de Apli- 
cagao a Sociedade Tupinamba, passim) . Tudo depende, naturalmente, da 
existencia de documentagao suficientemente solida e variada a ponto de per- 
mitir uma analise consistente dos fenomenos sociais investigados em termos 
de fungao. O pesquisador e levado, por sua vez, a isolar no passado o pe- 
riodo de tempo a ser considerado. 
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A pesquisa das conexoes funcionais impoe toda uma s6rie de 

limitafdes logicas, imanentes ao tipo de rela^ao entre o sujeito e 

o objeto da analise. Primeiro, e obvio que a possibilidade de con- 

siderar o objeto isoladamente, em si mesmo ou em sua essencia 

esta naturalmente excluida. A descoberta das conexoes funcionais 

depende da habilidade do sujeito em lidar com unidades de refe- 

renda, escolhidas no contexto de integragao imediata e mediate do 

fenomeno social estudado. Segundo, na analise funcionalista nao 

se pode operar senao com fendmenos de movimento e de ativida- 

de. So por uma ficgao seria possivel afirmar que esse tipo de ana- 

lise serve como instrumento de investigagao da estatica social. 

Essa ficgao se fundamenta na delimitagao temporal imposta pela 

pesquisa das conexdes funcionais. Mas £ precise que isso sempre 

esteja presente^ para evitar confusoes mais ou menos graves. Ter- 

ceiro, na pesquisa das conexdes funcionais e impraticavel a abs- 

tra^ao que permite separar o objeto da analise das condi^des que 

o cercam, quaisquer que sejam, por sua natureza. O meio fisico, o 

organismo dos seres humanos, em seus aspectos fisiologicos e bio- 

psiquicos, os dinamismos da vida psiquica individual, os elementos 

materials e morais da cultura precisam ser considerados como fa- 

tores, para que se possa evidenciar empiricamente: 1.°) como ca- 

da componente do sistema social corresponde as necessidades dos 

membros individuals da sociedade e as desta como um todo; 2.°) 

a teia real de vincula^des e ramificagdes que ligam operativamente 

os fendmenos socials uns aos outros. 

Por fim, as limitagdes logicas da analise funcionalista tam- 

bem se refletem na interpreta^ao do objeto pelo sujeito investiga- 

dor. Em primeiro lugar, pondo de lado as formulagdes teoricas que 

suportam a prdpria analise funcionalista, a pesquisa de conexdes 

funcionais nao comporta explicagdes validas por si mesmas (de 

fundament© axiomatico) ou vdlidas universalmente (de carater 

geral). Sao explicagdes que valem para conjuntos de fatos pre- 

cisamente determinados; ou, noutras palavras, explicagdes cujo grau 

de generaliza^ao se circunscreve estritamente ao universe empiri- 

coindutivo dentro do qual £ definido o proprio objeto. Dai o re- 

curs© k compara^ao para descobrir o conjunto de situagdes da mes- 

ma especie ou natureza, em sociedades do mesmo tipo ou nao, a 

que conv£m determinada explicagao, obtida atraves da pesquisa 
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das conexoes funcionais. Em segundo iugar a perspectiva de in- 

terpretagao aberta pela analise funcionalista dos problemas sociais 

se confunde com o tipo de conhecimento proporcionado pela des- 

coberta das conxoes funcionais. Ela orienta a atengao do sujeito 

para a interpretagao dos fenomenos sociais que podem set legiti- 

mamente explicados atraves de implicasoes e de relagoes de co- 

existencia ou de interdependencia. Portanto, os fenomenos sociais 

cuja explica^ao depende da elaboragao de relagoes de sucessao em 

series encadeadas caem fora de sua perspectiva de interpretagao. 

Essas limitagoes, porem, nao constituem uma fonte de inva- 

lidagao intelectual do metodo de interpreta^ao funcionalista. Eias 

apenas traduzem negativamente os limites dentro dos quais de- 

vem ser encaradas e exploradas suas possibilidades de tratamento 

positive dos problemas sociologicos. Tomando-as em consideragao, 

e possivel separar com o necessario rigor os problemas da socio- 

logia que podem ser interpretados em termos de fun^ao, daqueies 

que devem ser submetidos a outros metodos de interpretagao. E, 

em especial, pode-se chegar a uma representagao mais consistente 

da natureza mesma dos problemas sociologicos que caem legiti- 

mamente no campo da analise funcionalista. Bern ponderadas, tais 

limitagoes indicam que os problemas sociologicos suscetiveis de 

serem interpretados funcionalmente sao problemas de dinamica 

social. Isso nao porque, como sustenta Parsons, a nogao de fungao 

seja suficiente, por si mesma, para tornar "dinamicas" as "catego- 

ries estaticas" empregadas pelos sociologos. Mas porque a pers- 

pectiva logica aberta positivamente peio metodo de interpretagao 

funcionalista concentra a atengao do sujeito em conexoes e em 

determinagoes de carater dinamico. Sao as conexoes e as determi- 

nagoes que revelam a vida social em iundonamento: sob os as- 

pectos da dinamica social designados por alguns especialistas com 

o nome de "fisiologia social", os quais abrangem tanto a operagao 

dos processes sociais recorrentes, quanto certas condigoes de al- 

teragao da ordem social. 

Os problemas sociologicos aos quais se pode aplicar a analise 

funcionalista — o que ocorre quando se pretende conhecer socio- 

logicamente os aspectos dinamicos da vida social, que se eviden- 

ciam atraves de conexoes funcionais — distinguem-se em dois gru- 

pos: de um lado, estao os problemas que dizem respeito a descri- 



^ao e a explicagao de dados de fato, como eles se mostram a ob- 

servagao do especialista. De outro, estao os problemas concer- 

nentes a descri^ao e a explica^ao de elabora^oes de carater in- 

dutivo, estabelecidas pelo especialista com o proposito de chegar 

a um conhecimento mais profundo da realidade. 

O objeto de nossa discussao nos dispensaria naturalmente 

de qualquer referencia a primeira especie de problemas. Pois ja 

vimos de passagem que o metodo de interpretagao funcionalista 

se aplica a todo fenomeno, que possa ser objeto da analise socio- 

logica (agao social, relagao social, instituigao, personalidade, gru- 

po social, etc.). Pareceu-nos, entretanto, que seria conveniente 

insistir sobre alguns desses problemas, quando menos para res- 

saltar o angulo de que eles sao encarados e interpretados funcio- 

nalmente. 

Na descri^ao e intepretagao dos fenomenos sociais, um dos 

principals problemas da analise funcionalista consiste em fixar o 

grau de elaboragao funcional das realidades estudadas. Aqui se 

poderia falar, como fazem diversos autores (15), nos pre-requi- 

sitos funcionais da vida em sociedade. Sabemos hoje que a so- 

ciedade e possivel porque atras de cada uma das formas que ela 

pode assumir se encontra algum tipo de correspondencia aos as- 

pectos funcionais essenciais do comportamento humano, desde os 

que dizem respeito a socializa^ao dos individuos e a motiva^ao 

afetiva e social das personalidades, ate a linguagem^ a operagao 

dos mecanismos por cujo intermedio se estabelece, se mantem ou 

ss altera a ordem social, e outras "condigoes minimas" para a exis- 

tencia e a sobrevivencia das sociedades humanas. Mas, parece-nos 

que essa no^ao de pre-requisito funcional e mais importante para 

a discussao teorica dos problemas de desorganizagao social e das 

possibilidades reais da mudanga provocada, do que para a fundamen- 

ta?ao teorica da explica^ao funcional das condigoes e fatores "mi- 

nimos" da vida em sociedade. De fato, aprofundando-se essa no- 

^ao e as verdades que ela encerra, verifica-se que os conhecimentos 

positives que nos oferecem sao demasiados gerais para serem acei- 

tos como logicamente relevantes. Como vimos, o que interessa 

na interpretagao das conexoes e determina^oes funcionais e o 

(15). — Cf. •*P- T Parson*, Social Sylem. op. cit., pgv 26-36, ondt tambom *• 
rnr mtram algumas rc!«*rcnria» bibtiogr^ficat »6br» o atsunto. 
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valor explicative dos conhecimentos obtidos em face de situagoes 

concretas ou de fenomenos particulares precisamente definidos. 

E e mais ou menos obvio que sem a correspondencia as exigen- 

cias funcionais essenciais ou "mmimas" do comportamento huma- 

no, a vida em sociedade nao seria possivel. O que nao nos parece 

obvio, porem, e constitui um magno problema sociologico, e o 

grau de variagao funcional que existe entre os diferentes tipos de 

sociedade. 

Dentro dos limites da analise funcionalista, esse problema 

podera ser resolvido (com referenda a casos particulares ou a 

grupos de casos particulares bem estabelecidos), mediante o re- 

conhecimento positive do grau de elaboragao funcional dos fe- 

nomenos investigados. Nas circunstancias em que geralmente se 

procedem as investigagoes sociologicas de carater empiricoindu- 

tivo, o pesquisador so se defronta com fungoes realizadas. O que 

preocupa Malinowski, por exemplo^ na analise das cerimonias 

Kula, nao sao as potencialidades de desenvolvimento funcional 

daquela forma de troca, que poderiam ser aventadas interpreta- 

tivamente atraves do raciocinio cientifico, mas as fungoes que ela 

acabou realizando de fato. Semelhante procedimento e correto, 

sem duvida, e muitos chegam a ver nele a unica solugao da inter- 

pretagao funcionalista nas ciencias humanas. Contudo, ele implica 

um inconveniente fundamental: confina o horizonte intelectual do 

pesquisador ao piano empirico da realidade descrita e interpreta- 

da. O especialista fica reduzido a contingencia de aceitar as fun- 

goes realizadas dos fenomenos sociais como um crente os dogmas 

de sua fe. Embora a investigagao sociologica nao tenha progredi- 

do quase nada nesse sentido, quer nos parecer que o metodo de 

interpretagao funcionalista contem recursos para inverter favora- 

velmente essa posigao do sujeito. E' que ele concentra a atengao 

do pesquisador em conexdes e determinagoes que sao significati- 

vas nao so para evidenciar as fungoes realizadas, mas tambem pa- 

ra mostrar os mecanismos atraves dos quais elas sao selecionadas 

em um conjunto de fungoes eventuais. Assim, na analise da poli- 

ginia na sociedade tupinamba tanto podemos nos limitar a afir- 

magao de que ela traduzia um grau de interdependencia dos sexos 

nas relagoes adaptativas e sociais, quanto podemos ir alem, e in- 

dicar as razoes que fizeram da poliginia uma maneira de corres- 
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ponder 4s necessidades vitais reciprocas dos homens e das mulhe- 

res, consistente com as oportunidades de obten^ao e prepara^ao 

dos viveres oferecidas pelo meio ambiente e pela cultura tupi, com 

as imposi?6es do organismo humano no que concerne a alimenta- 

^ao, a prote^ao contra as flutuagoes climatericas ou os perigos do 

mundo exterior, e a satisfagao dos impulses er6ticosf e com as im- 

pulsoes inerentes aos ideais tribais de vida, a competigao por pres- 

tigio das personalidades e das parentelas entre si, e a conserva- 

qao dos la^os de solidariedade tribal. 

Essa distingao entre f undoes real izad as e fungoes eventuais 

tem sido explorada interpretativamente em, outras disciplines (16). 

Mas ela parece aplicar-se a todos os campos de investigagao em 

que se pretenda analisar a emergencia e integragao das fun goes. 

Em nosso campo, ela permite estender e aprofundar o ambito da 

analise funcionalista da dinamica social, pois oferece a possibili- 

dade de uma pesquisa sistematica do processo atraves do qual as 

potencialidades de desenvolvimento funcional das agoes, relagoes, 

instituigoes, grupos, estruturas sociais, etc., se concretizam, sem que 

se tome preciso recorrer extensamente a conhecimentos foraecidos 

por outros meios de investigagao (17). As dificuldades de seme- 

Ihante pesquisa sao enormes, principalmente por causa do nume- 

ro de variaveis a considerar-se (meio fisico, organismo humano, 

as diferentes esferas da cultura como a tecnica, a economiat o co- 

digo etico, o sistema religiose, etc., a personalidade e os elementos 

do sistema social). Segundo pensamos, porem, ela nao e imprati- 

cavel. As proprias variaveis e os modos possiveis de combinagao 

das mesmas restringem, em casos concretos, as potencialidades de 

desenvolvimento funcional a serem examinadas. Acresce que o 

pesquisador ja conta, como ponto de partida, com os produtos efe- 

tivos da interagao das variaveis, que sao as fungoes realizadas, as 

quais representam as potencialidades de desenvolvimento funcional 

(16). — C/. esp. G. Gaylord Simpson. Rylhma et Modolites de revolution, trad. P. 
de Saint-Seine, Editions Atbin Michel, Paris, 1950, pg. 284 a sets. Esta 
claro que. na sociologia, se devera considerar maior niimero de variavc-n, que 
na gen^tica ou na paleontologia (Simpson considers em suas dsfinifdes, ba- 
scadas na distincao fundamental de A. E. Parr, s6mente as relacoei recipro- 
cal do organismo com o meio fisico). 

(17). — Desta perspectiva 6 possivel entender adrqiiadamcnto porquc Radcltffe-Brown, 
deade seus sntudos sobre os andamaneses, sustcnta que a anilise cm termos 
de fun(8o dispense o recur so h intcrpreta^ao histdrica a k teoria difustonista. 
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realmente compativeis com as circunstancias e as situa?oes dadas 

de fato. 

Seja ou nao conseguido pelo criterio indicado, o conhecimen- 

to do grau de elabora^ao funcional dos fenomenos sociais da mar- 

gem a tres explicagoes. Primeiro, a explicagao das fungoes preen- 

chidas pelas unidades investigadas nos contextos de que fazem 

parte ou, atraves destes, na sociedade como um todo. Usualmente 

e ela descrita em termos da parte propria e caracteristica que a 

unidade investigada toma, pelo menos^ no sistema de adaptagoes 

e controles sociais sobre o meio natural circundante, ou no de ajus- 

tamentos e controles sociais sobre o meio propriamente humano, 

ou no de comunicagao com o sobrenatural. Segundo, a explicagao 

do modo atraves do qual as fungoes sociais se polarizam e se com- 

binam entre si: se um fenomeno concorre para realizar uma ou 

mais fungoes, podendo portanto ser definido como uni ou multi- 

funcional (18); se a mesma fungao social (ou um complexo de 

fungoes sociais interdependentes) e preenchida atraves da conver- 

gencia das atividades funcionais de elementos diferentes do sistema 

social; e, especialmente, como se processa e se caracteriza a integra- 

gao funcional das partes ou elementos que constituem o sistema so- 

cial. TerceirOj a explicagao da flutuagao das fungoes sociais: em que 

medida as transformagoes das condigoes de vida (no piano das rela- 

goes adaptativas, societarias ou magicoreligiosas) se refletem nas co- 

nexoes e determinagoes funcionais e, por conseguinte, na integragao 

funcional e na constituigao estrutural da sociedade; ou, em mvel 

mais abstrato de analise, como se processa a selegao das fungoes 

em um conjunto de desenvolvimentos funcionais potencialmente 

possiveis, de forma a explicar as analogias funcionais, que podem 

existir entre os fenomenos sociais independentemente da comple- 

xidade ou da similaridade dos sistemas sociais a que se incorpo- 

rem (19), e as homologias funcionaisj que estabelecem pelo me- 

nos alguns pontos de contacto no funcionamento de sociedades 

cultural e estruturalmente diversas entre si. 

Outro problema, que se coloca a analise funcionalista na des- 

crigao e intepretagao dos fenomenos sociais, e certamente o do com- 

(18). — Cf. G. Gurvitch, op. dt., pgs. 57-61. 
(19). — Ate o presente, esse problema so foi enfrentado com cucesso, na teoria fun- 

ciqnalista, por M. Mauss (em particular, dob ensaios sobre o presente e o 
sacrifido) , 
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portamento humano. Embora tenha se erguido contra esse meto- 

do, contraditoriamente, a dupla impugna^ao de que da demasiada 

importancia aos "fatores psicoldgicos" (algumas das criticas diri- 

gidas a Malinowski) e de que subestima a influencia dos motives 

psicologicos (restrigao feita a quase todos os sociologos funciona- 

listas, mas em particular a Radcliffe-Brown), a verdade e que ele 

permite focalizar certos aspectos do comportamento que nao en- 

contrariam, em outros termos, explicagao sociologica completa. De- 

vido ao fato de procurer as ligagdes persistentes e prcf^nd^j das 

agoes e das relagoes sociais com a teia de interesses e de valores 

sociais, 6 pequena sua sensibilidade para os aspectos pessoais da 

conduta individual ou os aspectos instaveis do comportamento cole- 

tivo. Contudo, nenhum outro metodo de interpretagao sociologica po- 

de reter com igual penetragao as relagdes existentes entre o condicio- 

namento exterior das agoes sociais e a significagao subjetiva que 

estas podem adquirir para o sujeito, individual ou coletivamente, 

em determinadas situagoes ou circunstancias sociais. Assim, se pro- 

curassemos interpreter a agao sacrificatoria dos tupinamba por meio 

do metodo de compreensao seriamos levados a ressaltar os carac- 

teres tipicos daquela especie de agao^ pondo em evidencia os va- 

lores mligicoreligiosos que Ihe davam um sentido subjetivo social- 

mente uniforme. A delimitagao do sentido subjetivo da nogao de 

vinganga, para os tupinamba, e seus reflexos no comportamento in- 

dividual ou coletivo dos sujeitos nada perderia com isso. Mas, dois 

aspectos realmente importantes para a explicagao sociologica da 

motivagao e das conseqiiencias sociais da agao sacrificatoria nessa 

sociedade nao seriam considerados. De um lado, no piano dos ajus- 

tamentos pessoais: a reconstrugao completa do contexto animico- 

social atraves do qual os sujeitos das agoes sacrificatorias se repre- 

sentavam subjetivamente os significados dos papeis que deviam vi- 

ver. Gragas aos beneficios pessoais colhidos pelos sacrificantes, a 

agao sacrificatdria se ligava indiretamente ao funcionamento do sis- 

tema tribal de posigoes sociais. Por causa dessa correlagao, os agen- 

tes da agao sacrificatdria possuiam motivos pessoais para encarar 

diferentemente sua participagao dos rituais de sacrificio, pois as re- 

lagdes destes com sua posigao social e seu prestigio variavam de 

acdrdo com as circunstancias de se processar na ocasiao o massa- 

cre de sua primeira vitima ou de uma de suas vitimas sucessivas. 
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De outro lado, no piano dos ajustamentos coletivos; existia uma 

conexao entre o significado magicoreligioso do massacre e da in- 

gestao rituais das vitimas e as relasoes de tribos hostis, que nao se 

evidenciaria atraves da simples reconstrugao da nogao de vingan- 

ga daqueles aborigenes. Para descobri-la seria preciso passar do 

piano das relagoes dos vivos com o sobrenatural (isto e, com as en- 

tidades que recebiam os sacrificios), para o que elas exprimiam, em 

termos de conflito, nas relagdes dos vivos entre si (dos tupinamba 

entre si e com seus inimigos) . Em outras palavras, seria preciso es- 

tabelecer algumas das conexoes funcionais do sacrificio humano, que 

foram descritas neste trabalho sob a nogao de fungao latente, para 

se conseguir um conhecimento complete da motivagao social e das 

conseqiiencias objetivas do comportamento coletivo dos tupinamba 

naquelas circunstancias. 

Alem disso, o metodo de interpretagao funcionalista abre pers- 

pectivas para a explicagao de certos problemas do comportamen- 

to humano, tradicionalmente controvertidos na sociologia. Temos 

em mente tres problemas concretes: a) como explicar-se porque 

certos efeitos ou conseqiiencias das agoes sociais caem na esfera 

de consciencia social dos sujeitos, enquanto outros ficam numa es- 

pecie de penumbra ou de completa ignorancia? b) os mecanismos 

"psicologicos" e "sociais" sao univocos, quando encarados atraves 

das atividades dos sujeitos: como pois explicar as conexoes reci- 

procamente efetivas dos dinamismos da vida psiquica com os pro- 

cesses sociais? c) as personalidades que participam de agoes de 

carater grupal ou coletivo conservam, obviamente, suas peculiari- 

dades psiquicas individuais: como explicar esse fato complex©, que 

e a convergencia de atitudes, sentimentos e ideias atraves de flu- 

tuagoes as vezes consideraveis nas constelagoes animicoindividuais, 

sem recorrer a simplificagoes grosseiras ou a interpretagoes unila- 

terais? 

A analise funcionalista demonstra que certos ajustamentos de- 

pendem de agoes que exigem uma motivagao afetiva e social que 

predisponham os sujeitos a desejarera, de uma maneira mais ou 

menos intensa, a realizagao de determinados objetivos, enquanto 

que outros ajustamentos se desenvolvem independentemente do 

grau de participagao consciente dos sujeitos, pois constituem conse- 

qiiencias ignoradas de agoes praticadas voluntariamente ou de agoes 
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impostas por meios coercitivos. As conotagoes heuristicas do con- 

ceito de fungao social, apresentadas acima como fungao mamfesta, 

fungao latent e e funqao derived a perm item focalizar o processo 

atraves do qual semelhantes ajustamentos se realizam e, o que e 

mais relevante para a explica^ao sociologica, pondo em evidencia: 

a) a natureza dos interesses sociais envolvidos ou satisfeitos em 

cada piano da a^ao humana (o que serve como ponto de referen- 

cia na analise dos fatores que levam os sujeitos a "conhecerem" ou 

a "ignorarem" os efeitos ou as conseqiiencias daquilo que fazem); 

b) a relagao entre os efeitos ou conseqiiencias conhecidos e igno- 

rados das aqdes, com sua importancia relativa na determinagao 

dos ajustamentos efetuados (o que serve como ponto de referen- 

cia na analise da significagao funcional dos fatores que intervem 

na motiva^ao da conduta real dos sujeitos). De qualquer modo, 

a analise funcionalista coloca em novos termos o problema em dis- 

cussao. Ela se desinteressa pela velha questao de saber se sao os 

"motives" volitivos e conscientes ou os involuntarios e inconscien- 

tes das aqoes humanas que possuem maior valor explicativo. Pro- 

cure, ao oontrario, apanhar as aqoes humanas como elas se dao 

na realidade, nas condigoes objetivas de sua complicada motiva- 

?ao afetiva e social, para depois separar interpretativamente: o 

que pode ser imputado as atividades socialmente conscientes dos su- 

jeitos; do que resulta das atividades praticadas em estado de ig- 

norancia parcial ou complete dos fins e conseqiiencias persegui- 

dos de fato; e o que se deve ao jogo mutuo dos efeitos produzidos 

por ambas as especies de atividades sociais. Quanto aos outros 

dois problemas, apontados acima, dispensamo-nos de discuti-los 

aqui. O leitor encontrara, em trabalho nosso anterior (20), exem- 

plos que caracterizam, ao mesmo tempo, a natureza das perspecti- 

vas abertas no caso pela interpretagao funcionalista e os resulta- 

dos que se podem esperar de sua aplica^ao. 

Ha urn conjunto de problemas sociologicos que sao encarados 

como o campo por excelencia de aplicagao do metodo funcionalista 

na descri^ao e interpreta^ao dos fenomenos sociais. Trata-se dos 

problemas referentes a constitui^ao e ao funcionamento da estru- 

tura social, a operagao dos processes sociais recorrentes, ao equili- 

(20). — Cf, A Funf.'o Soctai dm Cuerra na Sociadmde Tupinmmbi, pga. 141-186 e 
267- 143, ro»p«ctivamcntf. 
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brio social e a integragao social (definida quer como integragao 

estrutural, vista dinamicamente, quer como convergencia de fun- 

goes dos componentes do sistema social ou integragao funcional 

propriamente dita). Todavia, ja vimos amplamente como esses 

problemas sao considerados em termos da analise funcionalista, no 

capitulo anterior, com referencia a autores como Spencer, Durkheim,. 

Mauss, Radcliffe-Brown e Merton (21). For isso5 passamos a tra- 

tar da maneira pela qual o problema da mudanga social pode ser 

considerado funcionalmente. 

A analise funcionalista, por causa de uma de suas limitagoes 

logicas — a de que so pode reter as conexoes funcionais nas con- 

digoes de sua atualizagao — acabou sendo representada, mesmo 

pelos "funcionalistas", como um meio de investigagao que so se 

aplicaria a fenomenos sociais sincronicos. Os autores que apela- 

ram para o conceit© de fungao como recurso para analise dos fe- 

nomenos dinamicos em geral nao se ligam as correntes tradicio- 

nais da teoria funcionalista na sociologia (por exemplo: Parsons e 

Merton; e, de forma diferente, Renner e Mannheim); e os proble- 

mas que compeliram alguns autores funcionalistas, em parte com 

excepgao de Malinowski (22), a tratarem funcionalmente os pro- 

blemas de mudanga, concernem a fenomenos de contactos raciais 

e culturais. Entretanto, pensamos que, devido a sua propria natu- 

reza, e esse metodo bastante sensivel aos problemas sociologicos 

de mudanga socia^ so nao se aplicando a sua investigagao quando 

(21). — Quanto ao proprio autor deste ensaio, cf. A OrganizagSo Social dos Tupinamba 
e, particularmente, A Fungao Social da Guerra na Socledade Tupinamba, Li- 
vro Segundo, passim. 

(22). — A teoria de Malinowski sobre as necessidades biologicas primaries e ^is ne- 
cessidades culturais derivadas (cf. esp. A Scientific Theory of Culture and 
Other Essays, op. cit. passim), comporta uma ampla elaboracao dinamica. Con- 
tudo, esse autor nao se esfor^ou no sentido de sistematizar as implicagoes de seme- 
Ihante explicagao e se limitou a tratar incidentalmente de problemas que afe- 
tam a dinamica cultural, relatives portanto a etnologia e nao a sociologia. 
Em outro estudo, dei::ou uma contrlfcuigao importante a aplicagao da inter- 
preta?ao funcionalista a fenomenos de mudanga cultural (cf. The Dynamics 
of Culture Change. An Inquiry into Race Relations in Africa, op. cit); mas ainda 
aqui se deve lamentar a falta de uma sistematizagao teorica suficientemente ela- 
borada, que permitisse ligar o impacto transformador dos contactos raciais com os 
permitisse ligar o impacto transformador dos contactos raciais com os pro- 
processos intemos de alteragao da ordem social. Sob este prisma, os resultados 
de uma investigagao como a de R. Rcdfield (Civilizagao e Culture de Folk. 
Estudo de Variagoes Culturais do Yucatan, trad. A. M. Gonrolvcs, Liv. Mar- 
tins Ed., Sao Paulo, 1949), demonstram que e impossivel explicar qualquer 
fenomeno de dinamica cultural, produzido gragas ao influxo de contactos com 
o exterior ou com os reprencntantes ou os elementos de outras civilizagdes, sem 
uma consideragso concomitante dos fatores increntes a organizagao social 
as pressoes externas de mudanga. 
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a analise requeira a manipulagao de series causais continuas em 

rela^oes de sequencia. 

Vejamos, agora, como a mudanga social pode ser descrita e 

interpretada fimcionalmente. Primeiro, as mudan^as podem se 

operar gramas a determinagoes funcionais. Os sociologos lidaram 

com a no^ao de causa, no passado, de uma maneira que repugna ao 

espirito cientifico modemo, aproximadamente no sentido de causa 

eticiente. Por isso, foram levados a procurar as causas dos feno- 

menos sociais em conexdes que se inseriam em desenvolvimentos 

continuos e que possuiam uma aparente capacidade de autodeter- 

minagao. Em Durkheim se pronunciou uma reagao incipente a es~ 

se metodo explicativo. Mas ela abortou, pois Durkheim se restingiu 

a utilizasao da interpretagao funcionalista como criterio suplemen- 

tar na investigagao das relagoes causais de sequencia. E depois 

dele ninguem mais se preocupou com esse importante problema, 

cuja solugao exige que se admita dois pontos: 1.°) que as conexoes 

funcionais traduzem, em geral, rela^oes de implica^ao, mas em 

dadas circunstancias, podem operar como fatores determinantes 

e contribuir para a transformagao dos con juntos em que se inte- 

grem (23); 2.°) que a contribuigao de uma atividades funcional 

para a alteragao do conjunto em que ela se manifeste tanto possa 

resultar do reajustamento progressive das instituigoes ou estrutu- 

ras as suas fungoes, quanto da constante reintegragao funcional dos 

componentes do sistema social, provocada pela instabilidade ima- 

nente a propria organizagao das coletividades humanas (relagoes 

das diversas varteveis ligadas entre si pela integragao funcional: 

meio fisico, organism© humano, as diferentes esferas da cultura, a 

personalidade e os componentes nucleares do sistema social; e as 

possiveis repercussoes da alteragao de cada uma dessas variaveis 

no desenvolvimento das potencialidades funcionais dos conjuntos 

em que elas se inserem). Em suma, o que se precise admitir te6- 

(23). — ftrte ponto parere aer, hoje, mail pacifico do que outrora. Um autor que le 
tem dcdtcado, durante muito tempo, aos probtemai de fuacao, como Ed. Go- 
blot, eicreve: "A fungfio de um drg&o 4 a atividade a qual ele est4 adapted ^ 
a que 6 a ratio de ter de cua eitrutura, aquela cuja neceatidade preeidttm 
ao drgio, determinando a formacno ou a traniformacio do oigio" (in A. Lalan- 
de, Vocabu/atrc Technique et Critique da la Philotophim, op, cit., pg. 362, em 
not a do rodapi extraida das contributQdei de Ooblot). Apeaar da focaltxacjo 
pri-dorrinantfmcnto bioldgica do conceito. coa«tata-se quo easa definifao com- 
proende todas ai atividadea oriontadai dimin t amrnte, quo podem aor entendi- 
daa em tfrrr.ti* do fungio, hiclujive at que dit'm rcpeito k aJtcracjo do 6r(no 
(ou da umdade oue ae podoria contlderar funrionolmcnto) . 
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ricamente, e que nao existe um simile precise entre o orgardsmo e 

a sociedade. A manipulagao da nogao de "fungao" na sociologia 

precisa ser ajustada ao ritmo proprio de funcionamento da vida 

social (fundamentalmente diverse da fisiologia dos organismos) e 

ao ritmo de mudanga inerente a continuidade existencial das so- 

ciedades humanas. Com essas ideias em mente, nao sera dificil 

apontar exemplos que mostrem a fecundidade da interpretagao fun- 

cionalista de fenomenos de mudanga social. Instituigoes como o 

estado e grupos como a familia, na historia moderna, sugerem co- 

mo a persistencia de certas potencialidades funcionais essenciaia 

pode refletir-se na determinagao de mudangas estruturais e cul- 

turais relativamente profundas (24). Ambos os exemplos ser- 

vem para ilustrar como em determinadas circunstancias as cone- 

xoes funcionais podem operar como fontes de alteragoes da or- 

dem social. Doutro lado, a Igreja Catolica representa um bom 

exemplo para indicar como se processa o continue reajustamento 

funcional de uma instituigao a seu meio social ambiente. Ela se 

integrou a tipos de estrutura diversos (sistemas sociais estamen- 

tal e de classes) e a sistemas sociais que comportam graus extre- 

mes de heterogeneidade cultural. For fim, qualquer sociedade 

poderia servir para demonstrar que a integragao funcional dos 

sistemas sociais e um fenomeno altamente dinamico. For forga 

dos contactos com outros povos, de alteragoes que nao sao eontro- 

laveis pela vontade humana (variagoes cataclismicas por exem- 

plo), desequilibrios nas proporgoes dos sexos, alteragoes no sis- 

tema de produgao, transformagoes das tecnicas, etc., se produ- 

zem freqiientemente, em qualquer tipo de sociedade, modifica- 

goes nas condigoes rotineiras de existencia social e desajustamen- 

tos sociais de carater funcional. Os mecanismos atraves dos quais 

as sociedades reagem^ por suas partes ou como um todo, a essas 

perturbagoes, sao mecanismos que intervem primariamente na re- 

elaboragao das potencialidades funcionais das unidades do siste- 

ma social e na reintegragao funcional do todo. Assim se poderia 

descrever, em uma linguagem abusivamente abstrata, o que acon- 

(24). — Um bom exemplo, na literatura sociologica, se encontra na obra ja citaoa, 
de K. Renncr, The Institutions ol Privade Law cjr.d their Social Functions. 
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tece quando se processam alteragoes nas rela?6es adaptativas e 

nos ajustamentos sociais internes de qualquer sociedade. 

Segundo, as possibilidades de mundan^a social nao sao ilimi- 

tadas. Ao contrario, como se acentua desde Spencer (25), elas 

dependem da forma atraves da qual esteja organizada a vida em 

sociedade. Ha organizagoes mais permeaveis as transforma^oes do 

meio extemo que outras; do mesmo modo que existem organiza- 

^oes mais sensiveis as influencias de outras sociedades ou mais aber- 

tas aos influxes renovadores internos. Deixando de lado o proble- 

ma da causa^ao social das mundan^as, teriamos que focalizar aqui 

dois temas diversos. O do ritmo de mudanga e o dos graus de es- 

tabilidade ou de instabilidade social. O primeiro problema teria 

que ser resolvido atraves de urn metodo de interpretagao capaz de 

reter o conjunto de situagoes compreendido no continuo de mu- 

dangas operadas em um tempo X; mas o segundo poderia ser abor- 

dado adeqiiadamente pelo metodo de interpretagao funcionalista. 

E' que a estabilidade ou a instabilidade social dependem funda- 

mentalmente: 1.°) da integragao funcional dos elementos compo- 

nentes do sistema social, quanto a complexidade, a reversibilidade 

e a plasticidade das polarisagoes funcionais; 2.°) da rapidez e efi- 

ciencia com que operam os mecanismos que produzem a reinte- 

gra^ao funcional dos sistemas sociais, em face das modificagoes 

criticas da ordem social. As perspectivas criadas pela interpreta- 

gao funcionalista, neste campo, permitem explicar cabalmente por- 

que certas sociedades, socialmente instaveis, como as sociedades 

ocidentais modernas, possuem uma grande capacidade de reajusta- 

mento e de sobrevivencia, expressa na plasticidade com que nelas 

se enfrentam as mais profundas alteragoes nas relagoes adaptati- 

vas ou nos ajustamentos sociais internos. Enquanto que outras, 

como muitas sociedades primitivas, chegam a encontrar um fim 

dramatic© em alteragoes nas condigoes de ocupa?ao do meio fisi- 

co, ou na influencia de novos grupos humanos. Sob este prisma, 

o problema da mudan^a se coloca de uma forma inteiramente no- 

va. Pois passa a ser encarado seja como uma condi^ao da conti- 

nuidade social (organiza^oes em que o equilibrio social interne & 

instavel e da origem a mecanismos de altera^ao da ordem social. 

(25). — Cf. H. Spencer, Introduction i la Science Sociala, 10«. ed., F^li* Alcan. 
Paris, 1891, pg 66 (vaja-sa tamb^m pgt. 72 e 332) 
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que operam continuamente); seja como uma fase cataclismica, pe- 

rigosa para a continuidade existencial da sociedade como um to- 

do (organizagoes em que o equilibrio social tende para um padrao 

estavel mas nao podem suportar a operagao contlnua de mecanis- 

mos de alteragao da ordem social). 

Terceiro, como toda alteragao que afete a vida social em suas 

condigoes essenciais, repercute inevitavelmente nas conexoes fun- 

cionais, independentemente de ter sido ou nao engendrada ppr de- 

terminagoes funcionais, a analise funcionalista pode ser aplicada 

com sucesso a descrigao e interpretagao dos fenomenos de mudan- 

ga social suscetiveis de serem focalizados em limites restritos de 

tempo. Talvez por causa da sedugao provocada pelas grandes cons- 

trugoes teoricas, alguns autores acabaram identificando os pro- 

blemas de mudanga social com a interpretagao da evolugao glo- 

bal das sociedades humanas. Mas, pode-se tentar conhecer as 

causas e os efeitos das alteragoes da vida social de um povo dado 

num moment© determinado sem que se pretenda saber o sentido 

dessas mudangas no conjunto de transformagoes ocorridas no pas- 

sado ou mais ou menos evidentes a analise prospective (26). Em 

outras palavras, nao e so em termos de evolugao social que se in- 

vestigam sociologicamente os problemas de mudanga social. Ora, 

a analise funcionalista pode ser um instrument© sensivel para a 

analise das mudangas em emergencia ou in flux, que estao em pro- 

cess©, pelo simples fato de que pode rete-las e interpreta-las nas 

condigoes imediatas de sua atualizagao. Pela mesma razao, aplica- 

se a 'descrigao e interpretagao de situagoes de mudanga, ocorridas 

no passado, desde que bem documentadas e passiveis de uma coiv 

sideragao temporal restrita (no seu modo de atualizagao ou na re- 

percussao funcional de seus efeitos). 

Em sintese, os argumentos expostos insinuam que o metodo de 

interpretagao funcionalista tambem pode ser aplicado a discussao 

de problemas diacronicos, Seu campo proprio, portanto, nao se res- 

tringe de fato aos problemas sincronicos, como se supoe em certos 

circulos sociologicos. Os fenomenos de dinamica social sao ao mes- 

(26) . — O melhor exemplo, a respeito, encontra-se na aplica^ao do conceito de fun^ao 
em um sentido dinamico, pelos Lynd (cf. R. S. and H. M. Lynd, Middletown. A 
Study in American Culture, Harcourt, Biace and Co., N. York, 1929, esp. pg. 6). 
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mo tempo sincronicos e diacronicos (27). A distingao dos dois as- 

pectos nasce da necessidade de praticar certas abstragdes, tendo em 

vista a analise da realidade. Mas nao se deve leva-la tao longe, a 

ponto de sobrepor os propositos da analise sociologica a prbpria es- 

s^ncia das coisas. O que se constata, efetivamente, e que a conti- 

nuidade social nao se produz apenas por meio de mecanismos sociais 

conservatives ou recorrentes. Ela se processa tambem, em escala 

variavel — de acordo com as modalidades de organizagao das so- 

ciedades humanas — atraves de mecanismos sociais de mudanga, 

cujos efeitos condicionam o permanente reajustamento dos siste- 

mas sociais as alteragoes que se operam na ocupagao do ambiente 

natural externo, na constituigao do meio humano e em outras es- 

feras da vida social. O metodo que se aplica a descrigao e a inter- 

pretagao da continuidade social do angulo das conexoes e determi- 

nagoes funcionais deve, naturalmente, compreende-Ia e explica-la 

nos seus dois aspectos. 

O segundo grupo de problemas sociologicos a que se aplica a 

analise funcionalista possui uma natureza mais abstrata. Sao pro- 

blemas que resultam de elaboragoes interpretativas praticadas pe- 

lo investigador e propostas em termos de fungao. Neles se reve- 

lam as principals conseqiiencias logicas do raciocinio funcionalista 

na sociologia. Aqui so consideraremos aqueles problemas cujo tra- 

tamento pelo metodo de interpretagao funcionalista possa ser acei- 

to legitimamente. 

Um dos principals problemas que se coloca ao especialista, que 

trabalhe no campo da sociologia empirica, e o da reconstrugao dos 

(27). — A diatmcSo entre problernas *incr6nicos e probJemai diacronicos passou da 
Idpca para as ciencias bumenas atreves da lincuistica. Coubc a Saussure et- 
tabelecer formahmente essa distin^ao, que circula livremento no campo da 
etnologia e da sociologia, gramas it acolhida que recebeu da parte de Radcliffe- 
Brown. O referido lingiiista opot os problemas da "Ungiiistica sincronica" aos 
da "lingiiistica diacronica" como se opoc vulgaanente o estitico ao dmamico. 
Por isso, assevera que "a oposig.io entre os dois pontos de vista — sincronico 
• diacronico — 4 absoluta e nao comporta compromitso", sendo portanto re- 
ciprocamcnte inredutiveis um ao outro (Cf. Court de Linfriittique C<%terale, 
publicado por Ch. Bnlly e A. Secbchaye, com a colaboracao do A. Riedlinger, 
4o. ed.. Payot, Paris, 1949, cap. Ill da primeira paste; citaipio extrnida da 
pg. 119). Er.sa maneira de ver as coisas acabou por ser, naturalmente, rr- 
jeitada. ainda que se ronscrvasse a fecunda sistematisa^fio de problemas que 
ela sugtria. Como escreve, por exernplo, Wartburg, o autor de Evo/ut.on »t 
Structure de Im Lanfiar Frmnftu'te: "A diferen^a mto radica tanto no prdprio 
objeto, quanto no ponto de vista do observador" (Cf. W. von Wartburg. Pro- 
blemae y Metodot de la l.in#uistica. trad, de D. Alonso e E. Lorenso, com 
anotacdas de D .Alonso, Inatituto Miguel de Cervantes, Madrt, 1951, intro- 
ducio - § 4 — e cap. Ill; citaceo extraida da pg. 19). E" interessante quo 
a fort Jacao antiqiiada tivesae prevalecido justamente no campo da socio- 
logia. onde se evidencism com flagrante nitider as suns inconsistennas e con- 
tradigues. 
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fenomenos sociais observados. A realidade exterior se apresenta 

como algo complexo e caotico, que precisa ser ordenado e recons- 

truido objetivamente em toda sua complexidade pelo sujeito in- 

vestigador (28). Malinowski situa bem esse problema ao obser- 

var que "o esforgo mental efetivo, o trabalho realmente penoso e 

arduo} nao e tanto recolher os fatos, quanto descobrir a relevancia 

deles e sistematiza-los em um todo organico" (29). Dai a impor- 

tancia da escolha do metodo na interpretagao sociologica: ele nao 

so facilita o ajustamento do sujeito as peculiaridades ou aos aspec- 

tos do fenomeno, que devem ser investigados. file tambem forma 

a perspectivxa do sujeito, orientando-o na selegao do que deve ser 

observado, retido, ordenado e reproduzido no contexto racional do 

pensamento cientifico. Na verdade, os sociologos, como os demais 

especialistas em outros setores das ciencias humanas, nao lidam di- 

retamente com fatos virgens e brutos, mas com fatos reconstruidos e 

incorporados em contextos ordenados racionalmente (30). For is- 

so, a selegao dos aspectos da realidade a serem considerados repre- 

senta para eles uma condi^ao essencial do proprio trabalho cientifi- 

co. A escolha do metodo de interpretagao a ser utilizado fica 

subordinada a esta condigao. 

O metodo de interpretagao funcionalista, pelo que ja vimos, 

contem um sistema de referencias, que favorece extremamente as 

tarefas "criadoras" do investigador. Em primeiro lugar, os crite- 

rios da analise funcionalista insistem sobre conexoes dos fatos que 

permitem compreende-los em suas mutuas relagoes em conjuntos 

interdependentes, nas unidades mais complexas formadas por es- 

ses conjuntos e no sistema total de relagbes e de interdependencias 

globais, constituido por essas unidades. Em segundo lugar, pela 

propria natureza das conexoes retidas, as relagoes fixadas pelos es- 

pecialistas garantem o maior grau possivel de objetividade (sao re- 

lagoes observadas em um contexto empirico) e possuem sempre 

alguma significagao interpretativa (pois expressam interdependen- 

(28). — Cf. esp. K. Marx, ContribuigSo a Crltica da Economia Politica, trad. F. Fer- 
nandas, Editora Ftama, Sao Paulo, 1946, pgs. 219-221; F. Kaufmann, Metodo- 
logia de las Cicencias Sociales, op. cit., pg. 266 e sets.. 

(29). — B. Malinowski, Coral Gardens and their Magic. A Study of the Methods of 
Tilling the Soil and of Agricultural Rites in the Trobriand Islands, George Al- 
len 86 Unwin Ltd., London, 1935, vol. I, pg. 322 (alias, sob esle aspecto, re- 
comenda-se a leitura de todo o capitulo XI) . 

(30) . — Malinowski ressalta erse fato, como constituindo um dos aspectos construtivos 
ou criadores da observagao sociologica (op. cit., pg. 317). 
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cias realmente existentes entre os fatos no contexto empirico con- 

siderado). Em conseqiiencia, a aplicagao correta do metodo de in- 

terpreta^ao funcionalista pode garantir dois requisites fundamentais 

em investigagoes monograficas: 1.°) uma reconstru^ao completa 

dos fatos, que contenha a realidade descrita (31) no que ela pos- 

sua de significative para a interpreta^ao sociologica e nada mais 

do que a realidade; 2.°) uma representa^ao da realidade descrita 

e interpretada que torne dispensavel a repetigao de trabalho iden- 

tico para focalizar os mesmos temas e que oferega explicitamen- 

te os meios de verificagao critica da marcha da investigagao e da 

consistencia dos resultados obtidos. 

O grupo de problemas ora considerado abrange outros tipos 

de questoes: as que dizem respeito a explica^ao propriamente di- 

ta dos fenomenos investigados. O que se viu acima, sobre as apli- 

cagoes de alcance estritamente empirico do metodo funcionalista, 

sugere que as relagoes sob as quais os fenomenos sociais sao inter- 

pretados funcionalmente cabem em duas categorias gerais: 1) re- 

la?6es que constituem uniformidades de coexistencia — sao as 

mais freqiientes, a ponto de servirem como fundamento a identifi- 

ca?ao das conexoes funcionais com as relagoes de implicagao e da 

explicagao funcional com a explicagao implicativa (32); 2) rela- 

^oes que constituem ou fazem parte de uniformidades de seqiien- 

cia: em sua maioria se assimilam as "seqiiencias invaraveis" (33), 

mas algumas delas representam fases ou momentos irreversiveis 

de rela^oes de sucessao (34). Ha, evidentemente uma oposigao 

entre a maneira de apresentar o assunto neste ensaio e a maneira 

tradicional de definir a explicagao funcionalista. O simile que ser- 

viu no periodo organicista para aproximar "organismo" e "socie- 

(31). — Note-««, descrita tanto atraves de documenta?oo historica, quanto da ob- 
•erva^ao direta. 

(32). — O que »e evidencia ainda em uma obra recente; cl. J. Piaget. Introduction 
a /'lipiafemo/orfie Genet ique. tomo III: I.a Pontee Biologiqur. L* Pemc'e 
Psychologiquc et la Panaia Sociologique, Presses Universitaires de France, Pa- 
ris. 1950, cap. XII, § 3. 

(33). — E' difidl encontrar, nos conceitos logicos, defini^ocs prccisaa para certos pro- 
blemas aoctolbgicoa. Ao tomarmos essa ezpressao da lingua gem de Stuart Mill 
reconhecemos que uma soqiidncia na sociologia nao pode ser nem invariAvel 
nem incondicional. Pols 6 sabtdo que a causafio social possui peculiaridades 
prbprias, sendo essa uma delas (cf. por exemplo M. R. Cohen, The Social 
Sciences and The Natural Sciences, in W. F. Ogbum e A. Qoldenweiser, The 
Social Sciences and Their Interrelation*, Houghton Mifnin Co., The Riverside 
Press Cambridge, 1927, pg. 464). Em todo caso, pareceu-nos ser essa a expressio 
usual que melhor convmha aos processoa sociais recorrent.-s, cujas conexoes 
sociais atuem causalmente. Como adiante teremos de voltar mais extensa- 
mcote k discussao do problema, esperamos esclarercr entio nos so pensamento. 

(34). — Nos caaos cm que a alteracio do equilibrio social estiver direta ou indireta- 
mente subordinada a detcrminacoes funcionais. 
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dade" continua a ser aceito em muitos circulos intelectuais; em 

conseqiiencia, a explicagao em termos de fungao e descrita como 

tendo por objeto, exclusivamente, relagoes de coexistencia ou de 

implicagao (35). Nao podemos discutir aqui as questoes que se 

colocam gragas a essa controversia, pois elas demandariam um exa- 

me de problemas logicos, que nao caberiam nos limites de nosso 

trabalho. 

Mas e evidente que a maneira atraves da qual se define a na- 

tureza logica das conexoes e determinagoes funcionais depende da 

posigao do sujeito investigador em face do objeto. Tomemos co- 

mo exemplo a fungao social da ciencia no mundo moderno (36). 

O investigador pode concentrar sua aten^ao em problemas diferen- 

tes, embora procure interpreta-los do mesmo modo, isto e, funcio- 

nalmente: a) A pesquisa cientifica contribui para resolver os inu- 

meros problemas praticos que surgem em nossa sociedade em vir- 

tude de sua organizagao social, nas esferas da tecnica, da indus- 

tria e da administragao publica ou privada. Por sua vez^ ela e 

mantida gragas a constante renovagao de seus quadros humanos, 

atraves do ensino, as dotagoes que financiam as atividades de la- 

boratories, de instituigoes cientificas, e a vigencia de um sistema de 

valores que conferem prestigio ao saber e as ocupagoes dos ho- 

mens de ciencia. Os problemas selecionados para interpretagao 

se referem a teia de interdependencias que articula a pesquisa cien- 

tifica ao contexto social de que faz parte. As conexoes funcionais 

que se estabelecem nesse concurso de atividades se definem cla- 

ramente como efeitos dos processes e mecanismos sociais atraves 

dos quais aquelas atividades se atualizam. b) A pesquisa cienti- 

fica contribui para manter o status das nagoes nas relagoes inter- 

nacionais. Gragas a racionalizagao e a complicagao dos meios da 

guerra, descobertos pela ciencia, a seguranga e as esferas de in- 

fluencias nacionais passam a depender de modo crescente da ca- 

pacidade que cada nagao possua de expandir seu sistema de conhe- 

(35). — E' como precede Piaget, quando trata da "explicacao funcional" na sociologia 
(loc. cit.: esp. pgs. 213-217). Alias, o mesmo procedimento e seguido por 
Saussure, em que se inspira a discussao de Piaget sobre a natureza e os li- 
mites dos pontos de vista sincronico e diacronico, com referencia a caracteri- 
zacao dos problemas lingiilsticos sincrdnicos (cf. Cours de Linguistique GeneraJe, 
loc. cit.) . 

(36). — Cf. J. D. Bernal, The Social Function of Science, Routledge Os Kegan Paul 
Ltde., London, 1939. As sugestoes foram extraidas livrements deste ensaio, 
mas os tres temas apontados sao realmente nele discutidos, em lugares di- 
versos, ainda que tendo em vista outras implica?oes. 
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la goes de sucessao). Supomos que isso nao queira dizer que "o ho- 

mem seja a medida de todas as coisas", isto e, que o elemento hu- 

mane, inerente a propria condigao do investigador, introduza na 

interpretagao funcionalista um fator de subjetividade. O que se 

pode concluir e que as alternatives apontadas sao imanentes as 

possibilidades de ajustamento do investigador a realidade social. 

A exploragao pratica de cada uma delas, no processo de interpre- 

tagao, e que talvez dependa de peculiaridades psiquicas indivi- 

duals (37). 

O conhecimento dos dois tipos de uniformidades 6 obtido me- 

diante elaboragoes interpretativas que tomam por objeto as infe- 

rencias estabelecidas no processo de reconstrugao racional das rea- 

lidades investigadas. As elaboragoes em questao sao de tres espe- 

cies, de acordo com o que se procure determiner por seu inter- 

medio: dependencies estruturais, correlagoes funcionais e vincula- 

goes causa is. 

As dependencias estruturais resultam da corerspondencia si- 

multanea de componentes diversos do sistema social a um con jun- 

to homogeneo ou coordenado de necessidades sociais. Isso esta- 

belece uma serie de relagoes reciprocas entre relagoes sociais, ins- 

tituigoes sociais, grupos sociais e estruturas sociais parciais dentro 

do contexto social inclusivo e da origem a uniformidades de co- 

existencia, que podem ser apreendidas tanto "estaticamente" quan- 

to "dinamicamente". Assim, pode se afirmar que a poliginia, o 

casamento preferencial do tio materno com a filha da irma ou de 

filhos da irma do pai com filhos do irmao da mae e o sistema de 

prestagdes totals concorriam conjuntamente para manter, na so- 

ciedade tupinamba, a teia de obrigagoes e de compromissos ma- 

terials ou morais que uniam entre si os individuos e os grupos de 

parentes em um mesmo sistema de solidariedade social. Mas tam- 

bem se pode focalizar as relagoes apontadas por meio de descrigdes 

que as apanhem no seu proprio processo; como a representagao 

do status social de uma parentela impde a determinado individuo 

um certo numero de casamentos, com os deveres correspondentes. 

(37). — Esm discuuao fomoce. wgurnmente. um ponto de reler$nci« p«r« ■ compre- 
rnsao dot motivo* que levam alguni autoros, como Raddtffe-Brown. a n*»- 
•altar na definigfio de funtao •octal a parte tomada pelos procewos to iai« 
recorrentct, e outroa, como Lynd, a parte tomada pela emergeocia de novoa 
ajuatamrntoi lociaii. 
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cimentos cientificos, pelo menos dentro dos niveis alcangados por 

outras nagoes, com que estiver em competigao ou em conflito. Os 

problemas selecionados pelo pesquisador envolvem a atuagao de co- 

nexoes funcionais em um sentido determinante. A necessidade de 

manter ou de intensificar o ritmo de expansao do sistema de conhe- 

cimentos cientificos reflete duas polarisagoes: a conservagao das 

condigoes que garantem parcialmente a continuidade existencial 

das nagoes e a preservagao da intensidade da pesquisa cientifica. 

Embora esta se reflita sobre aquela e obvio que a primeira — e 

nao a segunda — constitui a pontencialidade funcional determinan- 

te, constantemente atualizada por meio de mecanismos e processos 

sociais recorrentes. c) A pesquisa cientifica exige condigoes cultu- 

rais e sociais especificas, capazes de suportar a conservagao dos co- 

nhecimentos acumulados e a exploragao plena das novas descober- 

tas, tanto no sentido teorico, quanto no pratico. Os obstaculos de 

ordem financeira e os impecilhos opostos ao aproveitamento das 

invengoes uteis a coletividade ou ao progress© ulterior dos conheci- 

mentos cientificos criam condigoes que provocam a libertagao de 

impulsoes sociais orientadas contra a situagao existente. O pesqui- 

sador que selecionar problemas dessa ordem estara procurando iso- 

lar as pontencialidades funcionais, que poderao fazer da ciencia um 

instrumento de alteragao da ordem social. O carater determinante 

da conexao funcional apontada e nitido: ela nasce de uma reagao 

contra as condigoes socioculturais que restringem, circunstancial- 

mente, o pleno desenvolvimento da pesquisa cientifica. 

Estamos convictos de que os exemplos poderiam ser melhor 

elaborados. Contudo, apesar de suas lacunas, eles se prestam para 

ilustrar o nosso ponto de vista. A posigao do sujeito investigador 

em face do objeto precisa ser tomada em consideragao} quando se 

discute a natureza das conexoes funcionais. O mesmo metodo de 

interpretagao favorece alternativas diversas na delimitagao do sen- 

tido subjetivo em que a nogao de fungao social podera ser manipu- 

lada sociologicamente. O primeiro observador sera levado a ver 

as conexoes funcionais como relagoes de coexistencia; o segundo e 

o terceiro como relagoes de seqiiencia, cada um conforme a uma das 

modalidades em que tais relagoes se apresentam na interpretagao 

sociologica da dinamica social (respectivamente: como seqiien- 

cias invariaveis e como compcnentes essenciais particulares de re- 
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e compele os dcmais membros da parentela a que e!e perten^a a 

prestar-Ihe certa cooperagao, e de que modo a correspondencia de 

ambas obrigagoes exprime e se reflate, ao mesmo tempo, no sis- 

tema tribal de prestagoes totals e na forma de atualiza^ao dos la- 

qos de solidariedade social. Qualquer que seja a perspectiva, po- 

rem, a ideia que esta em jogo e a de que o grau de elabora^ao 

formal dos fenomencs sociais depende das atividades funcionais 

para as quais eles concorrem. O grau de elabora^ao formal nao 

pode ser explicado, portanto, senao quando se tern em vista como 

os fenomenos sociais se combinam entre si ou se integram em con- 

juntos interdependentes gragas a parte que tomam no exercicio 

das atividades funcionais para as quais contribuem conjuntamente. 

A pesquisa das dependencias estruturais corresponde a no^ao 

mais corrente do que se deveria entender por "funcionalismo" na 

sociologia ou na etnologia. As monografias mais representativas 

dos antropologos ingleses, que se inculcam ou vem a merecer a 

qualificagao de "funcionalistas" (sejam produzidas por discipulos 

de Radcliffe-Brown ou por discipulos de Malinowski), se carac- 

terizam quase sempre por manterem a analise funcionalista neste 

nivel de interpreta^ao. Doutro lado, os especialistas que se preo- 

cupam com os problemas da indu^ao analitica na sociologia se in- 

teressam particularmente pela investigagao das dependencias es- 

truturais, embora nem sempre apontem a importancia da analise 

funcionalista para descobri-las (Znaniecki, por exemplo). Segundo 

este sociologo, as uniformidade implicitas nas dependencias estru- 

turais podem ser descritas em termos de lei (como le's estaticas) 

e contribuem para explicar os aspectos e os processes recorrentes 

da vida social (38). 

Correlagoes funcionais sao convergencias que se produzem nas 

atividades dos fenomenos sociais quando eles concorrem direta ou 

indiretamente para a realizagao da mesma fungao social ou de um 

conjunto interdependente de fungoes sociais. Assim, a guerra e o 

sacrificio humano possuiam, entre os tupinamba, a mesma fungao 

manifesta: a vingan$a. A objetivagao e a rotinizagao do carisma, 

a medida em que repousavam em fontes nao chamanisticas, tam- 

bem vinculavam indissoluvelmente, naquela sociedade, a guerra 

OS). — Cf. r. Znanie-kt, Th- M.l/iod o/ Sociology, op. dt.. c«p. VI, §§ 3, 3 • 4. 
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e o sacrificio humano. Mas a convergencia pode resultar da cor- 

respondencia a um conjunto interdependente e indissoluvel de fun- 

goes: a operagao do sistema economico de sociedades diferencia- 

das, por exemplo, exige o concurs© de atividades economicas di- 

ferentes, funcionalmente ligadas entre si, como a produgao, a cir- 

culagao e o consume (39). Na pesquisa das correlagoes fun- 

cionais o investigador so pode considerar os fenomenos investiga- 

dos de uma forma dinamica, quer eles sejam recorrentes ou nao. 

O leitor encontrara no trabalho ja citado, sobre a guerra na so- 

ciedade tupinamba, um exemplo em que a analise incide sobre 

processes socials recorrentes; e na obra de Durkheim, sobre a di- 

visao do trabalho social, um exemplo em que a analise toma por 

objeto os efeitos da manifestagao de processos sociais irrever- 

siveis (40). 

Apesar das origens organicistas do metodo de interpretagao 

funcionalista, a pesquisa sociologica das correlagoes funcionais 

(no sentido aqui exposto), ainda nao alcangou um progresso apre- 

ciavel. Os sociologos que se preocupam pela analise de "correla- 

goes funcionais" procedem geralmente por meios estatisticos e tern 

em vista problemas que devem ser resolvidos atraves de racioci- 

nios interpretativos baseados na indugao por enumeragao (41). 

Todavia? a pesquisa das correlagoes funcionais pelo metodo fun- 

cionalista apresenta inegavel interesse teorico. E' que alem da 

contribuigao que trara para a explicagao funcional da dinamica 

social, a aplicagao da analise funcionalista neste nivel de inter- 

pretagao podera contribuir para confirmar e ampliar uma das teo- 

rias mais importantes da sociologia modema. Trata-se da teoria 

da correlagao dos fatores sociais, que nasceu sociologicamente das 

formulagoes de Marx, mas so foi introduzida de forma sistemati- 

ca na sociologia por Tonnies (42). Em sua forma de sistemati- 

(39) . — Veja-se uma descrigao nesses termos in K. Mane, Contribuigao & Critica da 
Economia Potitica, op. cit., pg. 207 e sets.. 

(40). — Cf. E. Durkheim, De la Division du Travail Social, op. cit., pgs. 11-209. O 
que interessa, no exemplo, e o esforgo dispendido por Durkheim para por 
em relevo a parte tomada pelo desenvolvimento funcional na emergencia 
da divisao do trabalho social. 

(41). — O leitor encontrara no citado trabalho de F. Znaniecki uma critica a inda- 
gao enumerativa (cf. op. cit., cap. V, § 3) e uma caracterizagao, com a dis- 
cussao de alguns processos de inferencia indutiva explorados na sociologia, da 
indugao analitica (cap. VI, passim) . 

(42). — Cf. F. Tonnies, Principios de Sociologia, trad. V. Llorens, Fondo de Cultura 
Economica, Mexico, 1942, pgs. 291-346. Essa teoria recebeu de Tonnies o 
nome de teoria da correlagao dos fatores sociais (Bezugsgebilde) . 
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za<;ao atual, essa teoria levanta hipoteses sobre a rela^ao entre os 

fatores sociais que so se aplicam universalmente as sociedades oci- 

dentais modernas, especialmente depois da desagrega^ao do regime 

feudal e do advento do capitalismo. Uma das dificuldades que se 

opunham a extensao da teoria a outros tipos sociais dizia respeito 

a natureza dos conhecimentos que ela pressupoe. Essa teoria foi 

formulada com base no conhecimento de uniformidades de seqiien- 

cia, validas para a explicagao da evolu^ao organizatoria das socie- 

dades ocidentais modernas. Para que ela pudesse ser estendida 

a outras sociedades, impunha-se uma comparagao fundamentada 

em conhecimentos da mesma natureza ou, pelo menos, que refle- 

tissem a correla^ao dos fatores sociais a luz das condi^oes dinami- 

cas de existencia social. E' sabido que poucas sociedades possuem 

documenta^ao historica continua, capaz de suportar explica^oes 

da primeira ordem; dai a significagao que assume, no caso, a in- 

terpretagao funcionalista, gragas a perspectiva que abre a investi- 

gagao dos fenomenos de dinamica social, independentemente do 

recurso a fontes historicas continuas. 

Os resultados de nossas investigagoes (43) demonstram que 

a antiga teoria sobre a correla^ao dos fenomenos sociais e verda- 

deira em um ponto, e pode nisso ser generalizada a nao importa 

que tipo de sociedade: os fatores sociais se ligam entre si de acordo 

com a importancia real que eles possuem na formagao do padrao 

dinamico de funcionamento das sociedades (em seus mecanismos 

de estabilidade e de mudanga sociais). Mas, a teoria em questao 

precise ser retificada em dois pontos: 1.°) a ordem de correla^ao 

dos fatores sociais nao e determinada pela importancia relativa 

do fator dinamicamente mais ativo^ pois ela nasce de determina- 

goes nas quais a posi^ao nuclear deste ja esta contida; 2.°) o fator 

social selecionado como fator dominante pode ocupar, em outras 

(^3). — Procur«mo» comprecnder a correla^ao dos fatores sociais etn uma situa^ao par- 
ticular A lux deua teoria e ji expuxcmos parte dos resultados de nossas in- 
terpreto(5es (cf. A Or^anlxa^ao Social do# TupinambA, pgs. 295-299; e A Fur- 
fio Social da Cuarra na Sociedade TupinambA, pgs. 363-364). Sao grandes 
as possibilidades de extender essa aplicacao a outras sociedades primitivas 
a a certas civilixagoes bem conhecidas etnologica e sociologicnmente. Aqui 
nao poderia interessar, por6m, a enumera^no do semelhantes possibilidades. 
O que interessaria "realmonte seria sua discussao direta, mas isso nio cab* 
nos limites de uma nota de rod ape. 



ordens de correlagao, uma posigao diferente (44). Em outras pa- 

lavras, as retificagoes abrangem apenas certas conseqiiencias, de- 

vidas a generalizagao de uma ordem tipica de correlagoes dos fa- 

tores sociais (relativa a uma sociedade cultural e socialmente di- 

ferenciada e de economia capitalista), alem de seus limites empi- 

ricoindutivos. Parece-nos dispensavel estender a presente discus- 

sao do problema, ou procurar exemplifica-la. O que escrevemos 

e suficiente para comprovar o que pretendiamos sugerir. De fato, 

o progresso da pesquisa das correlagoes funcionais, mediante o re- 

curso a indugao analitica permitira uma formulagao mais completa 

da teoria da correlagao dos fatores sociais. 

Chegamos agora a um dos temas mais delicados do presente 

ensaio: a pesquisa de vinculagoes causais atraves da analise funcio- 

nalista. Em todas as controversias nascidas em torno da aplicagao 

do conceito de fungao e da interpretagao funcionalista na sociolo- 

gia, uma coisa parece pacifica. E esta diz respeito, exatamente, a 

impossibilidade de extrair "explicagoes causais" de "explicagoes 

funcionais". As ideias de que a explicagao causal so se aplica a re- 

lagoes de sucessao, enquanto que as conexoes funcionais traduzem 

relagoes de implicagao e de que os tipos de indugao atraves dos 

quais se explicam a causa e a fungao se op5e logicamente entre 

si (45), estao por assim dizer no espirito de todos. Infelizmente 

para nos, os especialistas ligados ao funcionalismo nao procuraram 

esclarecer um assunto que os logicos obscureceram: Durkheim e 

Radcliffe-Brown dispensaram-se de discutir a fundo o problema; 

entre os modernos, a confianga na explicagao causal parece estar 

em crise (como em Nadel, por exemplo)j e a questao nao se 

coloca. 

Apesar disso, acreditamos firmemente em duas coisas, que a 

moda poe em duvida. Primeiro: a explicagao causal longe de ser 

uma fonte perigosa de conhecimentos, se nos apresenta como um re- 

curso ao qual o sociologo nao deve ter acanhamento de apelar. 

(44). — Alias, nas teorias evolucionistas do seculo passado havia lugar para um reco- 
nhecimento dessa ordem. Mesmo nas explicagoes desenvolvidas por Engels 
vem assinalada a variagao da ordem de correlagao dos fatores sociais nos di- 
versos "estados" de evolugao social (cf. F. Engels, The Origin of the Family, 
Private Property and the State m the Lijht of Lewis H. Morgan, International Pu- 
blishers, N. York, 1924, passim). 

(45). — Cf. esp. Ed. Goblot, Fonction et Finalisme, in "Revue Philosophique de la 
France et de I'Etranger", Vol. XLVII — Ano 24, F&ix Alcan, Paris, 1899, 
pgs. 495-505 e 632-645; idem, Traite de Lofique, oitava edigao, Libr. Ar- 
mand Collin, Paris, 1947, caps. XV e XVI; J. Piaget, loc. cit.. 



- 101 - 

A esse respieto, parecem-nos inteiramente acertadas as pondera^oes 

de Simiand, a proposito da explica^ao causal nas ciencias huma- 

nas. Apesar da complexidade dos fatos que elas investigam, nao 

so nelas se pode praticar a pesquisa de carater causal, mas ainda 

isso e essencial para se conseguir uma interpretagao positiva dos 

fenomenos (46). Segundo: a no^ao de "causa" nao se confunde 

naturalmente com a de "fungao". Mas nao e precise confundt-las 

entre si para se ver em que sentido a "explicagao causal" e a "ex- 

plicacao funcional" se completam (cousa que Durkheim paten- 

teou muito bem, a seu modo) ou para se verificar dentro de que 

li mites uma pode conduzir a outra. Ao contrario, para isso e pre- 

cis© distinguir claramente as duas nogoes e, dentro do rigor possi- 

vel em uma discipline como a sociologia, aplica-las com toda con- 

veniencia. Foram essas ideias que nos levaram a procurar uma 

explicagao causal para a guerra na sociedade tupinambd, atra- 

vea da interpreta^ao funcionalista. Tal experiencia serviu, no mi- 

nimo, para nos demonstrar que o principal cuidado do soci61ogo 

devera constituir menos em imitar prontamente o que fazem os es- 

pecialistas em outros setores da ciencia, do que em esfor^ar-se por 

re solver atraves de meios proprios as suas dif iculdades. 

Restringindo-nos ao essencial (47), dois sao os argumentos que 

poderiam desaconselhar a aplicagao do metodo de interpretagao fun- 

cionalista na pesquisa de vinculagoes causais. Primeiro^ que a no- 

^ao de causa pressupoe a ideia de que os termos de uma rela^ao ne- 

cessaria se ligam entre si temporalmente. Essa explanagao condu- 

ziu a conclusao de que "o antecedente invariavel e chamado a cau- 

sa; a conseqiiencia invariavel, o efeito" (48). T6da explicagao cau- 

sal seria, portanto, uma explica^ao de relagoes de sucessao. Os 

socidlogos aceitaram essa explana^ao e passaram a entender nes- 

se sentido os problemas de causagao social (49). Somente Dur- 

kheim se lembrou de apontar, sem resolve-las adeqiiadamente, as 

(46). — C(. F. SimUnd. Le Salmn, L'Evolution SociaJo et La Monnaia, op. dt., vol. 
I, pgi. 17-18. 

(47). — Por i»so, nio contideraremos aqui ■ alegapSo de que *e trata de uma fnter- 
pretaqio finaliata (preevittencio, na interpretacao funcional, doe fins. O que 
■'■rretaria uma impossibilidade irremediivel de anilise causal). Supomos que 
esta argumentacao podert ter sentido no campo especulativo; entendida socio- 
16gicamente, ela nao tem nenhum fundamento. 

(48). — J. Stuart Mill, A System of Logic, op. dt., pg. 213. 
(49). — Isso tanto em Durkheim, cujo pensamento ji analisamos, quanto em Simiand 

(op. cit., vol. I, pg. 13 a sets.), em Znaniccki (op. dt., cap. VI, § S) e cm 
R. M. Mai ver {Social Causation, Gtnn and Co., Boston, 1942, passim). 
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dificuldades logicas de semelhante solugao: a sociologia poderia 

explicar causalmente, nestes termos estritos, os problemas de mu- 

danga social. Mas, como explicar os problemas de estabilidade so- 

cial, nao menos importantes que aqueles? A "causa" poderia ex- 

plicar como ou porque uma situagao social dada se altera; o que 

explicaria a persistencia posterior das transformagoes? Por isso 

apelou, como ja vimos, para a nogao de "fungao social", sem mani- 

pula-la porem de modo a estender a explicagao causal aos proble- 

mas de estabelidade social. E' que tais problemas, como se pen- 

sava entao, nao poderiam ser descritos como relagoes de sucessao. 

Seja porque se supunha que os fenomenos sociais recorrentes se 

ligariam entre si de um modo mecanico: as relagoes deles entre si 

seriam necessarias, mas intemporais. Seja porque se admitia (o 

que fazia Durkheim), que eles exprimiriam uma persistencia de 

efeitos: e neste caso, explicada a alteragao no momento ou nas con- 

digoes cruciais da mudanga^ estariam explicadas as proprias cau- 

sas. Segundo, que a propria nogao de coexistencia dispensa o re- 

curso a explicagao causal das relagoes a que se aplica. Acredita- 

va-se que nao existe nenhuma uniiormidade de coexistencia entre 

efeitos de diferentes causas: so o acaso explicaria a ocorrencia si- 

multanga de efeitos de causas diferentes (50). Dai, a unica pos- 

sibilidade de explicagao causal das uniformidades de coexistencia 

consistiria em apresenta-las como leis derivadas ou empiricas, que 

poderiam ser reduzidas as leis de causagao de que dependessem 

(51). Era natural, portanto, que o interesse dominante dos so- 

ciologos se orientasse, na pesquisa causal, para a descoberta das 

chamadas leis de causagao. As explicag5es encontradas serviriam, 

quando fosse o caso, para formular ao mesmo tempo a "lei" de 

formagao de um fenomeno social e a "lei" conseqiiente de sua per- 

sistencia, ou seja, das uniformidades de coexistencia. Lembramos 

aqui a significagao de uma obra como A Divisao do Trabalho So- 

cial a esse respeito. 

O que se pode concluir, do que acabamos de expor, e que os 

sociologos introduziram em suas explicagoes nogoes que nao se 

ajustam a natureza dos fenomenos sociais, nem as condigoes de 

('50) . — J. Stuart Mill, op. cit., pg. 227. 
(51). — Idem, loc. cit. e pg. 380. 
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explicagao sociologica (52). De fato, o esquema de interpretagao 

causal, que caracterizamos tao sumariamente, e demasiado sim- 

plista, alem de apelar para raciocinios adeqiiados a ciencias mais 

maduras e abstratas que a sociologia. Atendo-nos aos argumentos 

expostos^ os unicos que nos interessam no momento, conviria pon- 

derar: 

1.°) Apesar de sua aparente utilidade na expli- 
cacao de seqiiencias historicas, a concep^ao mecanicisla 
de causagao social nao possui grande valor heuristico 
para a sociologia. Em primeiro lugar, porque ela pres- 
supoe uma no^ao de "causa" que nao se aplica a to- 
dos os fenomenos que exigem uma explica^ao causal na 
sociologia. Em segundo lugar, corao os problemas relati- 
ves ao equilibrio social sao inteiramente diversos, por 
sua natureza, dos referentes ao equilibrio mecSnico, e 
probleraatica toda representa?ao conceitual que reduza 
os processes sociais, direta ou indiretamente, aos es- 
quemas interpretativos causais baseados na separagao 
dos fenomenos sociais "esUticos"' e "dinamicos". Pa- 
rece-nos que e possivel manipular a no^ao de causa era 
um sentido claro e preciso, ao mesmo tempo frutifero a 
explica?ao sociologica. A seguinte definigao, por exem- 
plo, corresponde a essas condi?6es: "Por causa de urn 
acontecimento ou resultado entende-se a totalidade mi- 
nima de condi?6es, cada uma das quais 6 indispensavel 
e tddas em conjunto sao apenas suficientes, para pro- 
duzir aquele resultado" (53). Doutro lado, se represen- 
tarmos os problemas de equilibrio social de uma forma 
que corresponda logicamentc, tanto quanto possivel, as 
condi?6es de fato, scriamos levados a criar esquemas in- 
terpretativos causais adeqiiados a fenomenos: a) cujos 
estados de equilibrio sao sempre relatives e instaveis; 
b) cuja evolu^ao em cadeia pode assurair raodalidades 
de seqiiencia que nao cabem nas representa^oes causais 
lineares. 

2.°) Pode acontecer que uniformidades de co- 
existencia sejam, em determinadas esferas da realidade, 
urn produto da rcuniao casual dos efeitos simultaneos de 
causas difercntes. No que concerne a realidade social. 

(Si). — Ali4«, wgundo o que to pode concluir de modemat ditcuMoea do problema 
da ezplicacio causal na* dendat exatas, nem »c ajuitariam a explicacao deo- 
tifica em geral (of. e*p. J. O. Witdom, Foundations of /n/erenoe in Natural 
Science, op. dt., etp. pg. 85 e »eti.). 

(53). — A. Wolf. Teitbook of Logic, op. dt., pg. 284. 
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porem, os resultados das investiga^oes etnologicas e so- 
ciologicas indicam que as uniformidades de coexisten- 
cia, que tenham interesse para a explica?ao cientifica, 
sao geralmente determinadas pela operafao permanente 
ou continua de condi^des que garantem a liberta<?ao re- 
gular de conjuntos simultaneos de causas e efeitos. Em 
conseqiiencia: a) nem sempre e possivel explicar cau- 
salmente, na sociologia, as uniformidades de coexisten- 
cia por raeio de "leis derivadas" ("leis empiricas" "leis 
estaticas", ou como venham a ser designadas); b) im- 
poe-se uma aten^ao especial as uniformidades de co- 
existencia que requeiram uma explica^ao causal propria. 
Segundo a logica moderna (54), esta e perfeitamente possi- 
vel e legitima; e de acordo com os imperativos da expli- 
cagao sociologica, ela e necessaria e inevitavel. 

3.°) Na concepeao mecanicista de causagao so- 
cial uma das modalidades de rela^oes de seqiiencia e de- 
finida como uniformidade de coexistencia. Os proces- 
sos sociais recorrentes foram ai confundidos com os seus 
efeitos sociais. Dai a ideia de que eles nao poderiam ser 
explicados por "leis de causagao", mas por leis que de- 
las derivassem. Contudo, o que se verifica e que tais 
processes nao se ajustam a compreensao do sujeito quan- 
do este procura entende-los como uniformidades de se- 
qiiencia lineares (como rela?6es de sucessao irreversi- 
veis). Pois eles correspondera a relacoes de sucessao que 
se repetem (impropriamente designadas acima como "se- 
qiiencias invariaveis"). Como se trata de rela?6es que 
se reproduzem no tempo em conexao com a repeti^ao das 
condi?oes em que elas sao possiveis, diriamos que essa 
modalidade de relafoes de seqiiencia dos fenomenos so- 
ciais abrangem uniformidades ciclicas de seqiiencia. Em 
suma, do que acabamos de ver resulta: a) e impossivel 
abstrair a condifao tempo na explicapao sociologica, qual- 
quer que seja o grau de estabilidade atraves do qual 
encaremos os fenomenos de equilibrio social. Mesmo 
a simultaneidade introduz essa condifao sob uma for- 
ma propria: a de coexistencia dos fenomenos no tem- 
po, expressao ou resultado da manifesta9ao regular de 
conjuntos coordenados de causas e de efeitos. Assira, 
seria um contrasenso afirmar que as conexoes funcio- 

(54) . — Cf. esp. Bertrand Russel, Human Knowledge. Its Scope and Limits, George 
Allen and Unwin Ltde., London, 1948, Parte TV, cap. IX (esp. pgs. 327-328) 
e Parte VI, caps. V e VI (esp. pgs. 486-490) . 
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nais nas sociedades humanas possuem uma natureza di- 
ferente das vincula?6cs causais por serera intemporais 
e necessdrias mas num sentido mec4nico. b) E' possl- 
vel introduzir maior consistencia na delimitacao socio- 
logica dos probleraas de dinamica social, representando 
conceitualmente os processes socials de maneira a to- 
mar era considera^ao as modalidades de sequencias que 
eles traduzem. Nesses termos, a explica^ao sociologica 
dos processes socials rccorrentes deveria ser procura- 
da na forraa de repeti^ao das condi^des constantes de 
atualiza^ao dos fenomenos socials e na persistencia por 
ela provocada das constela^des de causas — efeitos e 
de fun^des sociais, vinculadas as adapta^des e ajus- 
tamentos sociais desenvolvidos e integrados ao sis- 
tema social. E a explica?ao dos processes sociais de 
mudan^a na forma de alterapao das condi^des emer- 
gentes de atualiza^ao dos fenomenos sociais e nas con- 
sequencias por ela provocada na produgao de conste- 
la^des de causas — efeitos e de fun^des sociais, vin- 
culadas k raodificafao ou a forma?ao de adapta^des e 
ajustamentos sociais necess^rios para a continuidade do 
sistema social. 

4.°) As conexdes funcionais nao se confundera 
com as causas dos fendmenos sociais, mas tambdm nao 
identificam com os seus efeitos. Elas se inserem, por 
assim dizer, no intervalo abrangido entre a manifesta^ao 
completa das causas e a consuma?ao plena dos efeitos 
por elas produzidos. E isso por uma circunstdncia que 
nao as afeta em si mesmas: £ que as rela^des de causa 
e efeito e as conexdes funcionais exprimem, em pia- 
nos diferentes, as rela^des existentes entre os fendme- 
nos sociais em seu contexto empirico (ou seja: nas con- 
diodes permanentes ou emergentes de sua atualizaoao 
social). Dai a possibilidade, parcialmente notada por 
Durkheim, de se estabelecer um paralelismo na per- 
sistencia ou na alteraoao das relaodes causais e das 
conexdes funcionais concernentes aos mesmos contex- 
tos empiricos. Isso demonstra que £ possivel utilizar 
sociologicamente as noodes de causa, de efeito e de 
funoao social: elas nao se opdem, nao se contradizem, 
nem se resolvem uma na outra. Tomando-se como exem- 
plo a guerra entre os tupinamb£, poder-se-ia: como cau- 
sa da guerra tribal, descrever o conjunto de condiodes 
e de fatdres sociais recorrentes, que levavam aquelcs 
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aborigenes a descobrir ou a scntir a necessidade de con- 
snmar relacoes sacrificais com alguma entidade sobre- 
natural; como efeitos dessa causa, descrever o conjunto 
de agoes e atividades sociais que deveriam ser pratica- 
das, inevitavelmente, para que as rela?oes sacrificais 
pudessem ser consumadas (organiza?ao das excursoes 
guerreiras, captura de inimigos, etc., ate o massacre fi- 
nal das vitimas) e o conjunto de conseqiiencias ineren- 
tes a essas a^des e atividades (inclusive; posifao do gru- 
po perante o sagrado, direitos e obriga^oes contraidos 
pelos corapanheiros, nas referidas a?6es e atividades so- 
ciais, exposi<?ao a represalias do grupo hostil prejudi- 
cado, etc.,); como fun^ao social da guerra, descrever o 
conjunto de conexdes desse modo de atualiza^ao da 
guerra (55) com a integra?ao e a continuidade da socie- 
dade tupinamba, vista em suas estruturas mais afetadas 
pelas conseqiiencias objetivas da guerra e como um 
todo. 

Enfim, os sociologos lidam sempre com sistemas sociais ja 

constituidos e em funcionamento. As condi^des que contribuem, 

em situagdes empiricas determinadas, para manter ou modificar 

certas constelagdes causais, sao as mesmas que mantem ou modi- 

ficam as conexdes funcionais existentes e dos componentes do sis- 

tema social. E' portanto inteiramente impossivel, segundo pensa- 

mos, explicar completamente a vida social so em termos de rela- 

gdes causais ou so em termos de conexdes funcionais. A medida 

em que aquelas possam interessar, na interpretagao funcionalista 

de um fendmeno determinado, o sociologo precisa saber como des- 

cobri-las e explica-las sem precisar afastar-se demasiadamente dos 

procedimentos que estiver utilizando e dos problemas basicos que 

estiver manipulando. Como as rela^des causais e as conexdes fun- 

cionais exprimem de modos diferentes as relagdes existentes entre 

os fatos de um mesmo contexto empirico, o metodo que permite in- 

vestigar as segundas podera, muito bem, ser aproveitado para pdr 

em evidencia as primeiras. Nossa experiencia mostrou-nos que is- 

so e possivel, desde que se tome certos cuidados. Em uma investi- 

gagao de fungdes sociais, o especialista opera com fendmenos que 

(55). — E' precise que fique claro: como "modo de atualiza^ao" entendemos, no ca- 
se, tanto a operagao das causas, quanto a manifestag^o dos efeitos. Pretendemos 
indicar, portanto, o mecanismo causal em questao como um todo, no sou 
processo e em seus produtos. 
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caem dentro do intervalo de uma determinagao causal completa 

(ou de um conjunto unico de determinagoes causais) . Embora 

possa ignorar a causa (ou as causas) dos fenomenos, ele conhece 

os efeitos, de maneira mais ou menos completa, e joga com eles 

para descobrir as conexoes funcionais. Atraves da reconstru^ao 

destas, acaba se tornando apto a construir o esquema empirico de 

seriagao dos efeitos e a estabelecer de modo preciso as relagoes 

deles entre si dentro do esquema. Se Ihe convier chegar a uma ex- 

plica^ao causal dos fenomenos, nada mais precisara fazer que des- 

cobrir o unico elemento de intervalo que Ihe falta. Para isso e in- 

dispensavel que conte com um conhecimento exaustivo da rede de 

ramifica^oes existentes entre os fatos na situa^ao empirica considera- 

da^ o qual quase sempre resulta da propria pesquisa das conexoes 

funcionais. Na primeira tentativa podera chegar a uma relagao in- 

terpretativa de carater geral. Mas a partir desta nao Ihe sera di- 

ficil isolar os fatores determinantes irredutiveis e descobrir uma ex- 

plicagao causal adeqiiada aos fenomenos. O leitor podera encontrar 

uma ilustragao deste procedimento em nosso trabalho ja citado (56). 

A possibilidade de descobrir vinculagoes causais atraves da in- 

terpretagao funcionalista possui conseqiiencias muito importantes 

para a sociologia. E' que ela permite estender a explicagao causal 

a tipos de uniformidades que aguardavam uma explicagao causal 

propria, como as uniformidades de coexistencia e as uniformidades 

de seqiiencia de carater ciclico, fiste fato merece ser considerado 

de um angulo especial. Pois sera possivel explorar a explica^ao 

causal, de uma forma empiricoindutiva, com referencia a socie- 

dades sobre as quais nao se possui documentagao historica continua. 

A presente digressao sobre os problemas sociologicos que 

podem ser manipulados pelo metodo de interpreta^ao funcionalis- 

ta esta longe de ser completa. • Acreditamos, porem, que ele aborda 

pelo menos o que e essencial, a respeito da natureza, limitagoes e 

aplicagoes positivas do referido metodo. Se nos fosse permtido fa- 

zer agora uma apreciagao, diriamos que esse metodo de interpre- 

tagao e ainda muito imperfeito. Mas ja oferece tais recursos a 

interpretagao dos fenomenos sociais, que bem merece ser encarado 

como um dos principais meios de indugao analitica com que conta 

atualmente a sociologia. 

(56) . Cf. A Fun$Ao Social da Cuerro na Sociedade Tupinamba, pg. 311 e teti.. 





CAPfTULO III 

CONSEQCfiNCIAS DA INTERPRETACAO FUNCIONALISTA 

PARA A SOCIOLOGIA 

"Depots de ter, iorgosamente, drvidido e abs- 
traido demais, e precise que os sociologos se 
esforcem em recompor o todo" {Marcel 

Mauss, Sociologie et Antropologie, pg. 276). 

"A questao de saber se ao pensa- 
mento humano cabe verdade ob- 
jetrva nao e uma questao de teo- 
ria, mas uma questao pratica" 
(Karl Marx, Marx iiber Feuer- 
bach. 2; in F. Engels, Ludwig 
Feuerbach und der Ausgang der 
Classischen Deutscben PhUoso- 
phie, pg. 52 ) . 

Introdugao: 

O problema do conhecimento apresenta na sociologia dois as- 

pectos: um teorico, e outro pratico. De um lado, trata-se de des- 

cobrir metodos de investigagao adeqiiados a natureza dos fendmenos 

sociais. De outro, de obter conhecimentos que permitam seja um me- 

Ihor ajustamento dos homens as condi^oes sociais de existencia, seja 

a transformagao dessas condigdes em um sentido socialmente de- 

sejaveL Esses dois aspectos se influenciam reciprocamente, por sua 

vez, de uma forma clara. Nao e qualquer tipo de conhecimento que 

comporta uma dupla verificagao, teorica e pratica. Um conhecimen- 

to pode ser praticamente util, sem ser teoricamente relevante. E 

muitos conhecimentos teoricamente importantes, nem por isso pos- 

suem aplicagoes praticas especificas. Alem disso, sao conhecidas as 
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criticas que se fazem comumente aos metodos de investigagao uti- 

lizados pela ciencia. Sao metodos analiticos, que decompoem a rea- 

lidade, para conhece-la como se fosse constituida de pegas separa- 

das, Como a agao exige quase sempre uma visao global da situagao 

e a capacidade de apreender os elementos como parte de um todo, 

os conhecimentos analiticos fornecidos pela ciencia em vez de faci- 

litar prejudicariam a conduta pratica (1). 

Pode-se ou nao concordar com esta ultima afirmagao. Mas, in- 

dependentemente disso, fica em pe a questao de saber que condi- 

goes determinado conhecimento sociologico preenche e como essas 

condigoes se refletem em suas possibilidades teoricas e praticas. Pen- 

samos examinar aqui algumas dessas condigoes com referencia ao 

metodo de interpretagao funcionalista. Os especialistas que explo- 

ram esse metodo possuem algumas pretensdes a respeito, Assim, 

Merton assevera que a socioiogia encontra nele "o comego de um 

modo de analise sistematica e empiricamente relevante" (2). E 

Malinowski, um dos classicos do funcionalismo, admite enfatica- 

mente: "a verdade e que a ciencia comega com as aplicagoes", "por- 

tanto a antropologia cientifica precisa ser pratica" (3). Nao nos 

propomos, naturalmente, discutir essas pretensoes. Mas nao nos po- 
demos furtar ao exame objetivo das questoes que elas pressupdem. 

1) O metodo de Interpreta^ao Funcionalista em Face da Explicagao 

Sociologica: 

Os problemas sociologicos que caem no campo da analise fun- 

cionalista sao de tal natureza, que nos sugerem a caracterizagao 

que dela devemos adotar. E' uma analise que tern por objeto desco- 

brir e interpretar as conexoes que se estabelecem quando unidades 

do sistema social concorrem, com sua atividade, para manter ou 

alterar as adaptagdes, ajustamentos e controles socials de que de- 

pendem a integracao e a continuidade do sistema social, em seus 

componentes nucleares ou como um todo. Entendendo-se que o 

(1). — Cf. esp. K. Goldstein, La Structure de 1'Organisme. Introduction a la biologic 
a par fir de la pathologic humaine, op. cit., cap. XI. A perspectiva da agao (que 
corresponde ao angulo inverso da perspectiva teorica), e bem discutida socio- 
Ibgicamente em um ensaio de K. Mannheim (cf. Ideologic y Utopia, Introdu- 
cion a la Socioiogia del Conocimiento, estudo preliminar de L. Wirth. trad, de 
S. Echavarria, oFndo de Culture Economica, Mexico, 1931, pgs. 97-168). 

(2). — R. K. Merton, Social Theory and Social Structure, op. cit., pg. 81 
(3). — Malinowski, The Dynamics of Culture Change, op. cit., pgs. 5 e 6, respectivn- 

mente. 
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termo "unidade" se aplica, indistintamente, a qualquer componente 

do sistema social, independentemente de sua complexidade estru- 

tural ou funcional (a^ao, relagao, posigao, personalidade, institui^ao, 

grupo social, estrutura social, etc.). E, ainda, que a nocao de "conti- 

nuidade social" abrange os dois mecanismos envolvidos na dinamica 

social — o de estabilidade e o de mudanga sociais — quando se 

trata da persistencia existencial das coletividades humanas, sem 

nenhuma consideragao pela importancia relativa variavel de cada 

um dos mecanismos. 

Por sua essencia, constitui um meio qualitativo de investigagao. 

Os problemas a que se aplica nao podem ser reduzidos a represen- 

tagoes simbolicas uniformes, nem comportam um tratamento ma- 

tematico imediato. Sao problemas que implicam uma consideragao 

estritamente empirica das relagoes consideradas e que, especialmen- 

te, excluem toda possibilidade de abstragao das condigdes concretas, 

em que elas se produzem. Por isso, tambem nao sao acessiveis aos 

criterios ou aos procedimentos da reflexao axiomatica, e nao po- 

dem ser definidos como categories sociologicas "puras". Talvez no 

futuro se desenhem algumas possibilidades, em ambas as diregdes, 

gragas a acumulagao de conhecimentos empiricoindutivos sdbre as 

conexdes funcionais e, em particular, sdbre as modalidades de cor- 

relagao funcional. Nesse caso, porem, o pensamento matematico e 

a reflexao axiomatica nao incidirao diretamente sdbre as conexdes 

funcionais, mas sdbre os resultados das elaboragdes interpretativas 

obtidas por meio da analise funcionalista. 

Essa dupla caracterizagao do metodo de interpretagao funcio- 

nalista nos interessa de perto. Pois ela sugere as questdes que de- 

vem ser ventiladas aqui. Primeiro, porque confina a nossa atengao 

a um problema especifico: em que sentido uma analise do tipo da 

funcionalista pode ser fundamentada em termos da explicagao so- 

cioldgica. Segundo, porque ela pde em evidencia a natureza do pro- 

blema geral, que nos compete discutir: que relagao existe entre 

o objeto da analise funcionalista e os problemas fundamentals da 

"sociologia empirica" (excluidos que estao os da "sociologia pura") 

(4). Como ja fizemos em outros pontos, nos limitaremos, na discus- 

(4). — Nesta altura do trabalho, deve estar rnait ou menos claro que o contraste que 
e»tabelecemo» entre "sociologia empirica" e "sociologia pura" constitui maro 
recurso axpo^.uvo. Nao obstsmte, 4 sabido qua ha quern fundamente (Ogicamcnlc 
a scpara^ao dos dois campos da sociologia. 
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sao dos dois problemas, aos seus aspectos mais importantes ou signi- 

ficativos. 

Quanto ao primeiro problema, seria conveniente lembrar algo 

que somente ficcu implicito durante o desenvolvimento do capitu- 

lo anterior. E' que o ccnceito de fungao social possui outros sentidos 

sociologicos, podendo por isso ser apiicado de maneira inteiramente 

diversa da que ocorre na analise funcionalista, e que, alem disso, 

seu emprego em sentidos heuristicos nem sempre depende do re- 

curso a interpretagao funcionalista. O conceito de fungao social pode 

ser manipulado tanto no sentido A, quanto no B (conforme aci- 

nia, pgs. 71-72), atraves dos resultados imediatos da observagao dire- 

ta ou por meio da analise comparativa, se o nivel de explanagao so- 

ciologica do fenomeno considerado for descritivo. Com freqiiencia 

os sociologos apontam a "fungao ecologica", a "fungao socializadora", 

a "fungao estetica", a "fungao educativa" a "fungao assimiladora", 

etc., de determinados fenomenos sociais, sem que Ihes interesse exa- 

minar o modo de ser, os efeitos ou as conseqiiencias dessas fungoes 

em seu contexto social. Doutro lado, a definigao da fungao social 

de um fenomeno, quando ela e procurada na abstragao do que e ge- 

ral (como precede Durkheim, por exemplo, com referencia ao in- 

cesto), pode ser obtida mediante a indugao comparativa. 

Essas duas manipulagoes sociologicas do conceito de fungao 

social contrastam com os procedimentos precisos da analise fun- 

cionalista e sugerem a conveniencia de uma recapitulagao sintetica 

dos resultados de nossa discussao anterior. Pelo que vimos, a anali- 

se funcionalista se caracteriza, quanto aos procedimentos logicos 

praticados pelo sujeito: a) pela consideragao do fenomeno investi- 

gado no seu contexto empirico; b) pela decomposigao, por proces- 

ses analiticos, do contexto empirico em seus componentes nuclea- 

res, com objetivos puramente interpretativos — de identificar os 

fenomenos que fazem parte do contexto e de determinar, em face 

das condigoes empiricas de sua articulagao, as possiveis conexdes 

deles entre si e a provavel significagao das mesmas, encaradas em 

termos da coexistencia, da atividade e da influencia reciproca dos 

fenomenos; c) pela elaboragao racional das conexoes descobertas, 

para por em evidencia, sociologicamente: se a atividade do feno- 

meno considerado se reflete dinamicamente, de uma forma espe- 
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cifica e caractenstica, seja nos mecanismos e processes sociais que 

se manifestam no conjunto de fenomenos interdependentes de que 

faga parte, seja nos mecanismos e processes sociais que se mani- 

festam nos demais niveis de inclusao do meio social geral; como o 

exercicio dessa atividade, com suas repercussoes parciais e glo- 

bais, contribui para explicar a forma de integragao do fenomeno con- 

siderado, estrutural e funcionalmente, aos con juntos interdependen- 

tes de que faga parte, aos sistemas sociais parciais em que estes se 

integrem e a sociedade como um todo; a propria natureza das co 

nexoes, nos limites dos diversos modos de elaboragao interpretati- 

va das mesmas (descrigao puramente fenomenica da fungao social, 

em um dos quatro sentidos heuristicos, ou determina^ao de depen- 

dencias estruturais, correlagoes funcionais e vinculagoes causais); 

d) pelo process© de estabelecimento e de elaboragao interpretativa 

das inferencias: a analise funcionalista se concentra em casos tipi- 

cos, selecionados racionalmente nos contextos empiricos em que 

os fenomenos sao considerados. Em conseqiiencia, as explicagoes 

obtidas possuem alguns caracteres proprios. Elas sao generalizagoes 

obtidas mediante a abstragao de conexoes que se repetem porque 

sao essenciais na manifestagao dos fenomenos (o que fundamenta a 

operagao com casos tipicos) (5). Elas sao validas dentro de limi- 

tes empiricos circunscritos, os que se dao no sistema social em que 

se integre o fenomeno investigado. E, por fim, nao podem ser ex- 

tendidas a outras situa^oes empiricas senao por processos indutivos 

precisos. Ou seja, atraves da comparagao de conhecimentos obtidos 

pelos mesmos criterios explicativos — e o que, com razao, Marcel 

Mauss chamou de metodo de comparagao precisa. Naturalmente, 

deve-se ter em vista esses procedimentos logicos, quando se preten- 

de verificar em que sentido a interpretagao funcionalista depende 

da explicagao sociologica. 

Ha, obviamente, uma subordinagao de ordem instrumental. A 

intepretagao funcionalista encontra, na sociologia, o sistema de con- 

ceitos e as tecnicas de investigagao (de coleta, critica e sitematiza- 

^ao dos dados de fato) que tornam possivel, conceptual e material- 

mente, o ajustamento do investigador aos problemas a serem analisa- 

(5). — Sobre esse proceuo de estabelecer inferencias indutivas anahticamente, cf. F. 
Znaniecki, The Method ol Sociology, op. cit., pgs. 250-253; e quanto aos fun- 
domcntos logicos do processo mesmo. cf. M. Dorolle, Lea Problemea de PInduc- 
tion, Libr. Felix Alcan, Paris, 1933, passim. 
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dos. O emprego de conceitos sociologicos e, principalmente, a explo- 

ragao das tecnicas de investigagao sofrem uma especie de defle- 

xao teorica, devida aos interesses intelectuais inerentes a interpre- 

tagao funcionalista (6). Mas, fundamentalmente, o investigador 

funcionalista opera, em questoes de tatica, com os recursos comuns 

da investiga^ao sociologica. 

Contudo, nao e esse tipo de subordinagao que nos compete exa- 

minar aqui. Existe no esquema logico da analise funcionalista um 

conjunto de opera^des e de questoes que nao se justificam por si 

mesmas, cuja formulagao ou cuja legitimidade precisam ser pro- 

curadas fora ou acima do "funcionalismo". Sao as operagoes que 

pressupoem uma certa representagao da realidade investigada e as 

questoes para as quais a interpretagao funcionalista procure uma 

resposta, mas cujo alcance e significagao transcendem a esfera 

de seus problemas teoricos imediatos. Elas circulam correntemente 

e necessariamente no campo da interpretagao funcionalista, porem 

tiveram sua origem e recebem sua fundamentagao na teoria da 

explicagao sociologica em geral. 

Ha nogoes que podem ser encaradas como ingredientes basi- 

cos ou como pressupostos da analise funcionalista. Sao, por exem- 

plo: as ideas de que os fenomenos sociais fazem parte de conjun- 

tos interdependentes; de que tais conjuntos se integram coordena- 

mente e se influenciam entre si, pela atividade de um dos seus 

componentes ou do proprio conjunto como um todo; de que os di- 

ferentes conjuntos com que se lidam interpretativamente possuem 

uma realidade propria e que, por conseguinte, o recurso a analise 

nao visa reduzir o todo as suas partes; de que as conexoes funcio- 

nais dos fenomenos sao necessarias e se repetem, etc.. Elas sao, 16- 

gicamente, imprescindiveis a analise funcionalista. Em particular, 

delas dependem as elaboragoes holisticas e os processes de infe- 

rencia, que fazem da interpretagao funcionalista um fecundo meio 

de indugao analitica na sociologia. Entretanto, bem examinadas, 

elas nao exprimem senao convicgoes mantidas pelos especialistas, 

(6). — A esse respeito, no que conceme as tecnicas de investiga^ao, cf. esp.: B. Ma- 
linowski, Argonauts of the Western Pacific. An Account of Native Enterprise 
and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea, prefacio de 
James G. Frazer, Routledge & Kegan Paul Ltd., London, 3a. Impr., 1950, pgs. 
2-2S; idem, Coral Gardens and their Magic, op. dt., vol. I, dip. XI; R. K. Mer- 
ton, op. cit., pgs. 55-61. 
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€m virtude da confianga que depositam em postulados da explica- 

^ao sociologica (7). 

Pode-se considerar essas ideas como inerentes ao funcionalis- 

mo, pois elas de fato o sao. Mas assim como elas se identificam com 

os principios da explicagao sociologica, elas traduzem questoes 

que so poderiam set colocadas sistematicamente no campo da so- 

ciologia geraL No con junto de problemas fundamentals, que se con- 

cebiam no seculo XIX como objeto de sociologia, estavam os que 

diziam respeito a constituigao e ao funcionamento das socieda^-a hu- 

manas. Nos ja vimos, suficientemente, como essas preccupagoes 

teoricas se manifestaram em Spencer e em Durkheim. Nao nos resta 

mais que tirar a conclusao, que faltava. As razoes que animaram 

os sociologos a apelar originariamente para a nogao de "fungao so- 

cial", tambem guiaram seus passos na selegao dos problemas basi- 

cos da interpretagao funcionalista: a analise das relagoes ou cone- 

xoes necessarias a integragao dos elementos constitutivos da "socie- 

dade" e a coordenagao ou unificagao das atividades por eles exerci- 

das. Posteriormente, as transformagoes da sociologia se refletiram de 

varies modos na teoria funcionalista. Preservou-se, porem, a ten- 

dencia a limitar o objeto da interpretagao funcionalista a um nu- 

mero restrito de problemas sociologicos. De uma concepgao que defi- 

nia os problemas de fungao na sociologia como o campo da "fisio- 

logia social", passou-se lentamente para uma concepgao mais livre 

de interpretagao dos fenomenos sincronicos da vida social. E depois, 

por causa da evidencia de que as sociedades "nao funcionam" como 

uma maquina, nem como um organismo, chegou-se a extender esta 

concepgao a alguns tipos de fenomenos diacronicos. No fundo, en- 

tretanto, as diferengas de formulagao sao pequenas. O alargamento 

na definigao dos problemas se operou por meio da extensao pro- 

gressiva dos criterios de interpretagao funcionalista aos fatos e situa- 

(7). — Semelhante problems nao pode ser senso referido de paBssgem, ji que seu 
examc a fundo exigiria um espa^o de que nao dispomos e uma delimita^ao do 
objeto da analise bem diferente da que edotamos. Os postulados em questao 
sao os que legitimam a explica^ao sociologica, quanto A definigao da naturexa 
do objeto da sociologia e i caracterizagao do prdprio ponto de vista tociologico, 
Kesta esfere. otrns de todas as divergencias fundamentals entre as diversas cor- 
rentes sociologicas, se encontra o minimo de conyergencia e de unidade que 
tomam a sociologia Idgicamente possivel, como disciplina cientifica autonoma. 
No cato, por^m, so nos interessam os postulados que definem os fenomenos so- 
ciais como realidade objetiva e delimitam com base nas implicayoes resultantea 
a atitude cognoscitiva do sujeito investigador (cf. esp. E. Durkheim, Les Regies 
de la Methods Sociologique, caps. I • II; H. Freyer. La Sociologia, Ciend* de la 
Realidad, pgs. 100-113; F. Kaufmann, Metodologia de laa Ciencitu Sociales, 

pgs. 366-334). 
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goes a que eles se aplicam positivamente. E' que a precisao alcan- 

gada na formulagao dos problemas de fungao na sociologia nao po- 

deria refletir-se na definigao do objeto da analise funcionalista se- 

nao de maneira a ajusta-la logicamente a significagao essencial que 

ela possui para a explicagao sociologica dos fenomenos sociais. 

Em suma, os chamados "pressupostos logicos da analise fun- 

cional" constituem, na verdade, problemas particulares da expli- 

cagao sociologica, aqueles que se colocam quando os fenomenos so- 

ciais sao interpretados funcionalmente. Quer eles digam respeito as 

fontes intelectuais das expectativas do investigador de que as co- 

nexoes interpretadas possuem uma realidade objetiva, que sao co- 

nexoes que se dao regularmente ou se repetem uniformemente, em 

condigoes determinadas. Quer eles se refiram a delimitagao dos 

problemas essenciais da interpretagao funcionalista ou a forma 

de manipular interpretativamente as conexoes funcionais, por meio 

de processes de inferencia adeqiiados. Sao problemas que surgem 

no piano imediato da explicagao sociologica e afetam, por sua na- 

tureza, as questoes mais gerais da indugao analitica na sociologia 

(8). 

O segundo problema conduz nossa discussao a outros temas. 

Ja se poderia admitir, em conseqiiencia da digressao anterior, que a 

analise funcionalista possui uma significagao limitada, mas precisa 

e essencial para a explicagao sociologica. Ou seja, que ela se orienta 

no sentido de compreender um dos grupos de problemas que caem 

no campo empiricoindutivo da sociologia, e exigem uma manipu- 

lagao interpretativa especial. Pica naturalmente implicito que os de- 

mais problemas empiricoindutivos da sociologia sao compartilhados 

por outros metodos de interpretagao. E que os conhecimentos produ- 

zidos mediante a indugao de conexoes funcionais possuem um inte- 

resse sociologico relative, ja que so esclarecem algumas das ques- 

tdes essenciais, com que se defronta a investigagao sociologica. Nao 

nos compete examinar aqui todas as implicagoes desta constatagao, 

mas as que tocam direta ou indiretamente ao metodo de interpre- 

tagao funcionalista. 

(8). — Por isso, nos litnitamos a apontar as relagoes da interpretagao funcionalista com 
a explicagao sociologica, deixando de lado as questoes mais gerais, que caem no 
campo da metodologia da sociologia e sao (ou deveriam ser) examinadas nas 
obras que tratam da materia. 
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Ha um conjunto de conseqiiencias que sao, por assim dizer, 

imediatas. Sao as produzidas pela acumulagao de conhecimentos 

sobre os problemas sociologicos que podem ser interpretados fun- 

cionalmente. No capitulo anterior ja tratamos amplamente desse 

assunto, inclusive quanto as principais perspectivas abertas pela 

analise funcionalista em seu tratamento sociologico. Delas ainda de- 

riva outra conseqiiencia, que se nao e inteiramente desprezivel, 

nos parece obvia. Trata-se da solugao que a analise funcionalista 

oferece ao problema da generalizagao , com base empiricoindutiva, 

na sociologia. Como salientamos em outros lugares deste trabalho, os 

conhecimentos obtidos por meio da analise funcionalista comportam 

manipulayoes mais abstratas, as quais podem conduzir ao estabele- 

cimento de classifica^oes realmente positives nas ciencias sociais. 

£ste aspecto nos interessa aqui. Mas poucas sao as consideragoes 

significativas que nos sugere, ja que a sociologia ainda nao alcangou 

um grau de maturidade cientifica que tome frutifera semelhante ex- 

ploragao do metodo comparative. 

Os unicos desenvolvimentos da comparagao, com base em 

conhecimentos obtidos funcionalmente, dizem respeito a tentativas 

de explicar as conseqiiencias produzidas pelos mesmo fenomeno 

em diferentes sistemas sociais ou de explicar como se processa a in- 

tegragao funcional de determinados fenomenos a grupos limitados 

de sistemas sociais (9). Contudo, se em nosso campo fosse possivel 

conseguir financiamentos regulares, como os que suportam as pes- 

quisas nas ciencias de laboratorio, e criar condigoes de trabalho 

socialmente organizado, inclusive com planejamento uniforme das 

varias modalidades de pesquisa de reconstrugao historic# e de pes- 

quisa de campo, poder-se-ia utilizer a analise funcionalista tendo 

em vista a comparagao sistematica dos fenomenos sociais. Neste ca- 

se, as possibilidades da investigagao sociologica se alterariam profun- 

damente. De um lado, surgiriam os meios efetivos, que nos faltam 

atualmente, para o estabelecimento de classificagoes com funda- 

mento positive (evidencia e classificagao empiricoindutiva de tipos). 

De outro, as classificagoes passariam a ser, com o tempo, um ins- 

trumento da propria investigagao e nao um iim, como ainda e na 

(9). — Conforme ju indicamot, tail problemaa tem lido analiiados funcionalmente por 
Mauti (entaioi sobre o lacrificio e o preiente) e por Radctiffe-Brown (mono- 
gra.'.a so Lie a oiganltacao aocial das triboi auitralianas e siitemas africanoi de 
parcnlc&co e caiaroento). 
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sociologia moderna. Por seu intermedio se poderia construir con- 

jecturalmente, mas com referencias relativamente seguras, parte 

do que ignoramos sobre o passado das sociedades humanas. Isso 

sugere que a analise funcionalista podera contribuir para solucio- 

nar de varias maneiras o problema da generalizagao na sociologia. 

Seja em termos estritamente empiricoindutivos, oferecendo os co- 

nhecimentos indispensaveis para a caracterizagao e a classificagao de 

tipos. Seja em termos das diferentes especies de elaboragoes con- 

jecturais a que se presta positivamente, para o desenvolvimento da 

analise ontogenetica e da analise filogenetica dos sistemas sociais 

(10). 

Ha outro conjunto de conseqiiencias que precisa ser mencio- 

nado. E' o que diz respeito a representa^ao dos fenomenos sociais 

na sociologia. Pelo que dissemos acima, e evidente que a interpreta- 

gao funcionalista contribui ponderavelmente para a reconstrugao 

sociologica da realidade social. Sem o seu concurs©, a explica^ao so- 

ciologica nao poderia reter, ou os reteria muito mal, os aspectos 

da vida social em que melhor se evidencia a natureza propria ou 

especifica dos fatos investigados pela sociologia. Alem disso, a abstra- 

gao peculiar que a analise funcionalista sup5e (considera^ao funcio- 

nal dos fenomenos sociais), nao implica em deformagao seria das 

condigoes reais de produgao do fenomeno (11). Ao contrario, com- 

pele o sujeito investigador a concentrar suas forgas e habilidades nas 

tarefas de reprodugao das condigoes empiricas, independentemente 

do grau de complexidade dos fenomenos considerados. Dai sua im- 

portancia para a sociologia, como fonte de uma das perspectivas em 

que a vida social pode ser reconstruida como realidade (12). 

Entre essas conseqiiencias, merecem nossa atengao as que 

situam, por assim dizer, o metodo de interpretagao funcionalista na 

sociologia empirica. A medida em que apanha os fenomenos nas 

(10). — Esses dois tipos de analise sao examtnados sociologicamente por Znaniecki (cf. 
The Method ol Sociology, op. cit., pgs. 275-295). Esse eutor nao menciona, po- 
rem, as possibilidades concretas dos diferentes metodos de interpetagao socio- 
logica, inclusive o funcionalista, na realizagao dos dois tipos de analise. 

(11). — Esta e uma qualidade comum aos metodos de intepretagao explorados no campo 
da sociologia empirica. O metodo de compreensao e o metodo dialetico nao 
pressupoem o recurso a nenhuma outra especie de abstra<;ao das condigoes reais 
dos fenomenos, alem das que sao inerentes ao modo de consideragao interpreta- 
tiva do objeto, peculiar a cada um deles. 

(12). — O contrario sucede com os metodos de interpretagao cujo caracteristico essencial 
consiste na abstragao das condigoes reais do fenomeno, explorados no campo da 
sociologia siscematica, como o metodo formalista de investigagao dos processos 
sociais (abstragao dos contoudos culturais) e o metodo morfologico de investi- 
gagao das estruturas sociais (abstraciio dos processes scciaic). 
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condi^oes concretas de sua atualizagao, este metodo oferece a expli- 

caqao sociologica uma solugao para tres problemas. Primeiro, eleva 

coerentemente as dimensoes pragmaticas do comportamento huma- 

ne e dos processes sociais ao raciocxnio sociologico. Faz assim com 

que sejam ressaltados tanto o significado pratico das solucoes en- 

contradas expontaneamente, em cada coletividade, para os pro- 

blemas sociais, (quer isso seja ou nao explicitamente reconhecido em 

objetiva^oes culturais), quanto o grau de consistencia ou de incon- 

sistencia dessas solugoes em face de seus efeitos reais. Segundo, am- 

plia a sensibilidade do raciocxnio sociologico diante dos processos 

in flux, mas de uma forma realista. E' que a analise funcionalista 

permite focalizar as fontes de atritos, de insatisfagoes e de conflitos 

inerentes a organizagao das sociedades humanas, juntamente com 

os mecanismos sociais que garantem a sua harmonizagao, a sua neu- 

traliza^ao ou a ignorancia de seus efeitos reais. Sem nenhuma con- 

sideragao propriamente "historica", possui elementos para determi- 

nar se, em um dado momento, as fontes de atritos ou de conflitos 

poderao ou nao originar desajustamentos mais ou menos graves e 

movimentos ou processos de alteragao da ordem social. Terceiro, 

contribui para desenvolver no raciocxnio sociologico uma imagem 

em que a vida social e representada como um todo continuo, em- 

bora instavel. Este e um ponto importante, porque dele depende 

a solu^ao que se da a propria explicagao sociologica. Piaget, por 

exemplo, nota o seguinte: "percebe-se assim que a dificuldade es- 

sencial inerente a toda teoria sociologica consiste em conciliar a ex- 

plicagao diacronica dos fenomenos, quer dizer a de sua genese e de 

seu desenvolvimento, com a explicagao sincronica, quer dizer a do 

equilxbrio" (13). Apesar da opiniao pessimista desse autor, os so- 

ciologos ja superaram essa dificuldade (alias, como os lingiiistas 

tambem), que so existe quando se supoe o equilxbrio como condigao 

de estabilidade. Segundo pensamos, a interpretagao funcionalista 

permite ligar a explicagao dos fenomenos sincronicos a dos fenome- 

nos diacronicos de duas maneiras. Atraves da consideragao dos pro- 

cessos de mudanga social em termos das condigoes em que eles se 

tornam funcionalmente necessarios. E por meio da analise da po- 

tencialidade funcional dos fenomenos sociais (em contextos empx- 

(13). — J. Piaget, Introduction a I'Epitlomologia G6r Uiquo, op. cit. vol. Ill, pg. 2X5 
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ricos determinados), a qual oferece um ponto de referencia a expli- 

cagao dos limites da mudan^a social e dos processes de reintegra- 

?ao da ordem social (14). 

Ha, por fim, uma conseqiiencia de ordem metodologica. A ana- 

lise funcionalista educa o especialista para a investigagao dos fe- 

nomenos sociais nas condigoes em que estes se dao realmente a ob- 

servagao (15). Acreditamos ser este um fato de suma importancia. 

De um lado, porque essa experiencia pode servir como uma especie 

de antidoto a influencia de ciencias mais maduras. Quase sempre, 

a sedugao exercida por ciencias como a fisica, a quimica ou a bio- 

logia se faz sentir por causa da admiragao provocada pelos resulta- 

dos atualmente alcangados nos laboratories. Pouca ou nenhuma 

atengao se da aos progresses lentos, feitos por essas disciplinas no 

passado, atraves dos quais foram refinados os processos de investi- 

gagao e os conhecimentos que eles poderiam proporcionar. Nao se 

verifica, por isso, que resultados tao sedutores se explicam porque 

nessas ciencias os processos e os metodos de investigagao foram 

ajustados continua e pacientemente a natureza de seus objetos e as 

condigoes de pesquisa, que eles possibilitam. A influencia em ques- 

tao, se se manifestasse desta maneira, tambem seria educativa. Em 

geral, elas produzem efeitos negatives, porque dao origem a preo- 

cupagoes que nem sempre sao consistentes com as possibilidades 

teoricas ou de pesquisa da sociologia. A medida que conduz o espe- 

cialista a manipular os problemas investigados nas condigoes de sua 

manifestagao, ao mesmo tempo que orienta sua atengao para os 

problemas especificos da investigagao sociologica, a analise fun- 

cionalista leva-o a atentar para as vantagens inerentes a pesquisa 

e interpretagao dos fenomenos nas condigoes reais de sua produgao. 

De outro lado, porque a experiencia acabara ensinando ao especia- 

lista quais sao as limitagoes do metodo de interpretagao que utiliza 

e a conveniencia de recorrer a outros metodos, quando o exigir a na- 

tureza dos problemas investigados. Poderao se formar, assim, al- 

gumas convicgoes sobre a "especializagao" logica e a complementa- 

ridade dos metodos de interpretagao, essenciais para os atuais de- 

senvolvimentos empiricoindutivos da sociologia. 

(14). — Alias, o metodo dialetico oferece identicas possibilidades de solu^So do problema, 
embora em sentido inverso, as quais nao foram notadas por Piaget. 

(15). — Neste ponto, a influencia dos outros dois metodos de interpretagao da sociologia. 
empirica 6 semelkante. 
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No conjunto, podemos extrair da presente discussao algumas 

ideias gerais. Nada justifica a pretensao de alguns funcionalistas 

de fazer das aplicagoes da analise funcionalista uma especie de dis- 

ciplina cientifica independente. O funcionalismo, assim entendido, 

nao possui nenhum sentido. Mas visto de outro angulo, o de sua im- 

portancia relativa como instnimento da explicagao sociologica, o 

funcionalismo representa na sociologia uma orientagao promissora. 

Os problemas sociologicos que caem no campo da analise funciona- 

lista, a maneira pela qual esta os manipula, a significagao pratica e 

teorica que eles proprios tern, contribuem para associa-lo estreita- 

mente as modernas tendencias de desenvolvimento empiricoindu- 

tivo da sociologia. 

2) Fun$ao e Sociedade: 

O conhecimento sociologico dos fenomenos sociais em termos 

de fun^ao constitui, primariamente, um conhecimento das condigoes 

reais em que eles se manifestam e dos efeitos objetivos que eles pro- 

duzem. Uma tentative, em suma, de representar racionalmente a 

vida social atraves de seus mecanismos ou processes sociais mais 

profundos, que so se refletem na superficie, mediante as atitudes e 

as agoes dos individuos ou as atividades de grupos e instituigoes, em 

alguns dos seus efeitos, quase sempre os menos consideraveis ou si- 

gnificativos. Dai resulta que o foco de interesse interpretative, por 

restrito que seja — a fungao social de uma atitude, como o precon- 

ceito de cor; de uma agao social, como a agao sacrificatoria; de uma 

relagao social, como a relagao burocratica; de uma personalidade, 

como o empreendedor capitalista; de uma instituigao, como o casa- 

mento; de um grupo, como a familia canjugal moderna; de uma es- 

trutura, como o sistema escolar; de um process©, como a cooperagao 

competitiva — nunca pode ser concebido funcionalmente como uma 

unidade isolada e estatica ou como algo susceptivel de explicar-se 

por si, pela propria constituigao interna ou por sua atividade espe- 

cifica. Ao contrario, precisa ser delimitado de maneira a compor-se 

todo um quadro complexo, em que a unidade considerada esteja re- 

produzida como um element© ativo da vida social, isto e, no que ela 

signifique como so/ugao de problemas praticos, em qualquer dos ni- 
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veis das necessidades e das relagoes humanas, nas circunstancias so- 

cials e mque eles venham a apresentar-se. Por isso, e um conhecimen- 

to que poe o analista, direta ou indiretamente, diante da realidade so- 
cial mais complicada e inclusiva, que descrevemos sociologicamente 

com o conceito de sociedade. Qualquer que seja a unidade analisada, 

ela e compreendida como parte das condigoes e dos mecanismos 

atraves dos quais a existencia e a sobrevivencia dos seres humanos 

se confundem, inextricavelmente, com a existencia e a sobreviven- 

cia das sociedades. Qualquer que seja o grau de abstragao atingido 

interpretativamente, a explicagao de uma fungao social pressupoe 

a explicagao de pelo menos alguns aspectos essenciais da operagao e 

dos efeitos dos processes que asseguram a organizagao e a continui- 

dade das sociedades. A equagao fungao social x sociedade pode ser 

omitida, na discussao teorica. O recurso a nogoes analiticas mais 

precisas (referentes aos contextos empiricos considerados) e a fic- 

goes abstratas mais vagas (como a nogao de sistema social), o per- 

mite. Porem, ela e subjacente a todo raciocinio sociologico, basea- 

do na inferencia de conexoes funcionais. E e nela que se encontram 

os fundamentos das possibilidades de manipulagao pratica dos co- 

nhecimentos obtidos por meio da analise funcionalista. 

Poderiamos admitir, com estrita referencia a discussao desen- 

volvida acima (16), que o conhecimento sociologico fornecido pela 

analise funcionalista contem quatro possibilidades fundamentals de 

elaboragao pratica ulterior. A primeira diz respeito a integragao 

funcional das variaveis, que podem concorrer para produzir deter- 

minado desajustamento. Como vimos, a analise funcionalista con- 

sidera os fenomenos sociais tendo em vista o grau de elaboragao 

funcional dos mesmos. Assim, uma agao qualquer e examinada quan- 

to as possiveis significagoes que possa ter em diferentes pianos: no 

das relagoes adaptativas, quanto a domesticagao do meio natural 

circundante e o adestramento do organismo; no da motivagao psi- 

quica dos membros da coletividade, considerados individualmente; 

no dos meios instrumentais de agao ou de influenciagao material e 

moral; e no dos ajustamentos e controles sociais. Qualquer altera- 

gao das variaveis que operam em cada um desses pianos pode se 

refletir na "eficiencia" e na "normalidade" das acoes sociais. Toda 

(16). — Cf. a segunda parte do capitulo II e a primeira parte do presente capitulo. 
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sociedade possui tecnicas para restaurar a "eficiencia" e a "nor ma- 

lidade" de desequilibrios que afetam regularmente uma ou outra 

variavel em determinados pianos; nenhuma, porem, possui meios 

para impedir que o desequilibrio concomitante de varias variaveis 

em mais de um piano de adaptagao e ajustamento crie um problema 

social. A analise funcionalista e um instrumento precise para loca- 

lizar as variaveis que sao responsaveis por determinados desajusta- 

mentos e pode, por conseguinte, sugerir procedimentos que con- 

tribuam para restaurar o equilibrio no jogo mutuo das variaveis ou 

para criar um novo tipo de equilibrio entre elas. Em ambos os ca- 

ses, os procedimentos apontados constituiriam uma tecnica racio- 

nal de controle da emergencia e da solugao dos problemas sociais. 

A segunda possibilidade de manipulagao pratica dos conheci- 

mentos obtidos pela analise funcionalista se refere a caracterizagao 

dos problemas sociais e das tendencias de solugao expontanea dos 

mesmos. Como ja vimos acima, existe uma relagao intima e constan- 

te entre a organizagao, o ritmo de funcionamento e as tendencias 

ao desiquilibrio nas sociedades humanas. Nao e uma tarefa muito 

dificil para o analista, portanto, apontar em situagoes concretas e 

bem conhecidas os fatores de instabilidade, seus efeitos provaveis 

e os mecanismos eventuais de restauragao expontanea do equilibrio 

social. Essa possibilidade de manipulagao pratica possui uma im- 

portancia peculiar para os povos ocidentais e ocidentalizados. De 

um lado, por causa da politica colonial. E' possivel elaborar, com ba- 

se em previsoes de carater sociologico, pianos de colonizagao em 

que sejam consideradas as reagoes das populagoes nativas e a evo- 

lucao das mesmas no continuum de contactos raciais e culturais. De 

outro, porque a industrializa^ao e a urbanizagao introduziram nes- 

ses povos fatores permanentes de instabilidade social. A emergen- 

cia continua de problemas sociais e a necessidade de resolve-los den- 

tro de dois criterios alternatives (ou tecnicamente, quando a na- 

tureza do problema o impoe; ou pelo consenso da maioria, quando 

se trata de materia de opiniao), confere especial interesse a uma 

tecnica social que e capaz de indicar, ao mesmo tempo, a natureza 

dos problemas sociais e as tendencias de solu^ao dos mesmos, que 

se manifestani na coletividade (17). 

(17). — Cf. F. Femandei, Aplico^no das Cmhecimanlos Sociolojicos is RelafOcs Inter- 
nacii nais, nrt. cit., c*p. pg» 241-244. / 
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A terceira possibilidade de manipulagao pratica dos conheci- 

mentos produzidos pela analise funcionalista se relaciona com o de- 

senvolvimento do estudo dos problemas de integragao funcional em 

um sentido critico. Atraves da investigagao sociologica, foram des- 

cobertas diversas inconsistencias funcionais na organizagao das so- 

ciedades humanas, que nao se refletem no equilibrio social nem 

constituem fontes de conflito entre grupos ou segmentos da socie- 

dade. Ao contrario, da perpetuagao de tais inconsistencias funcio- 

nais depende com freqiiencia, em maior ou menor grau, a renovagao 

das condigoes que garantem a estabilidade social. Elas se ocultam 

aos individuos pelos proprios mecanismos da vida social, embora 

em alguns tipos de sociedade sejam parcialmente expostas a cons- 

ciencia social. A importancia de semelhantes manipulagoes praticas 

e evidente, em particular porque servem como fontes de orientagao 

racional na escolha de medidas contra desajustamentos como o pau- 

perism©, a inseguranga economica ou social, a delinqiiencia, etc.. Pa- 

ra os sociologos, em geral, a cura de um mal social so pode resultar 

de um remedio igualmente social, pois e caracteristica da sociologia 

aplicada a manipulagao pratica dos problemas sociais em escala gru- 

pal (18), Em termos dos resultados da analise funcionalista, esta 

formulagao e adeqiiada, mas deveria ser retitringida. Cada situagao 

particular oferece perspectivas proprias e limitadas de eliminagao 

das inconsistencias funcionais atraves da mudanga controlada. Aqui 

se aplicam convenientemente as ideias relativas aos pre-requisitos 

funcionais dos sistemas sociais, a que nos referimos em outra parte 

deste trabalho. 

Com isso, passamos a quarta possibilidade de manipulagao 

pratica dos conhecimentos proporcionados pela analise funcionalista. 

Ela e antes negativa, e insiste nos limites dentro dos quais a inter- 

vengao inovadora e possivel. Mesmo que os sistemas de pressoes 

sociais deixassem de restringir as aplicagoes praticas dos conheci- 

mentos sociologicos, as possibilidades de introduzir modificagoes 

em situagoes sociais concretas nao seriam ilimitadas. A importan- 

cia pratica das manipulagoes em questao consiste em que o conheci- 

mento dos "limites" oferece geralmente indicagoes claras e precisas 

sobre os "meios". Operando com conceitos como o de probiema so- 

(18). — Cf. esp. K. Mannheim, Freedom, Power and Democratic Planning. Oxford Uni- 
versity Press, N. York, 1950, passim. 
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cial, de pre-requisito funcional e de disfungao social, o analista se 

poe em condi^oes de determinar, em situagoes concretas, a natureza 

dos obstaculos a serem contornados ou dominados e as solugoes que 

combinam melhor eficiencia com viabilidade. 

Essas possibilidades praticas sao, porem, meramente teoricas. 

Poderiamos dizer que constituem potencialidades praticas nao apro- 

veitadas dos conhecimentos acessiveis mediante a aplicagao do me- 

todo de interpretagao funcionalista na sociologia. Apesar das afir- 

magoes romanticas de Malinowski (19), sobre os papeis ativos do 

antropologo nos processes de mudanga social e cultural, restritas e 

quase insignificantes tern sido as oportunidades dos funcionalistas 

nesta esfera. A verdade e que, como em outros campos das ciencias 

humanas, em que as aplicagoes dos conhecimentos cientificos ultra- 

passam os limites das relagdes entre o especialista e o cliente ou 

entre o interesse privado e certos objetivos da ciencia aplicada, e 

que ainda nao existem nas sociedades ocidentais meios regulares 

de aproveitamento pratico e efetivo das descobertas feitas pelos so- 

ciologos ou pelos antropologos. Um aproveitamento dessa ordem 

depende do recurso ao planejamento em larga escala, inclusive para 

resolver problemas sociais que atualmente escapam ao sistema vi- 

gente de controles sociais. Dai esse fato evidente, que so se pode 

negar em teoria. As potencialidades praticas dos conhecimentos ob- 

tidos ou que podem ser conseguidos atraves do metodo de interpreta- 

gao funcionalista nao encontram canais sociais, que permitam seu 

aproveitamento efetivo e regular (20). 

Disso resultam dois graves inconvenientes (ou prejuizos), para 

o desenvolvimento das investigagoes funcionalistas na sociologia. 

Um diz respeito as perspectivas teoricas de refinamento e de ama- 

durecimento das interpretagoes baseadas na inferencia de fungoes; 

outro, a formagao de conhecimentos e de tecnicas essenciais as ma- 

nipulagoes de carater pratico desse tipo de intepretagoes. 

De nossa exposigao se conclui que o laboratorio, para o socio- 

logo que analise os fenomenos sociais funcionalmente, e a propria 

(19). — Ci. The Dynamics of Culture Change, Parte I. cap. I (esp. pgs. 4-9). E' pre- 
cise que se note, por&n: nao not colocamot contra a id^ia de conduxir as inves- 
tigagdes etnol6gicas e sociologicas para fint priticos, pois niito estamos de acordo 
com Malinowski. Suas id6ias nos parecem "romanticas" por outras raides: como 
esperar, nas condicdet atuais dc contacto dot povos euro pens com os povos 
natives da Africa, que o antropologo possa realmente "auxiliar os nativos" o 
tomar tuna parte ativa e construtiva no processo de mudan^a cultural? 

(20). — Cf. F. Fcmandes, art. cit., pgs. 230-237. 



- 126 - 

realidade investigada, nas condigoes em que ela se apresente a ob- 

servagao. Quer ele procure introduzir alguma especie de controle 

racional das observagoes e estabelega portanto situagoes que devam 

ser comparadas entre si na interpretagao, quer ele opere com amos- 

tras estabelecidas por meios estatiscos, ele manipula sempre a reali- 

dade nas condigoes em que ela se oferece a investigagao. Para inter- 

preta-la funcionalmente, precisa compreende-la em sua complexi- 

dade, esforgar-se por nao omitir aspectos cuja significagao so pode- 

ra reconhecer interpretativamente. Isso cria naturalmente uma di- 

ficuldade: como promover a verificagao dos conhecimentos obtidos? 

Comte e Durkheim propuzeram uma solugao ficticia: consiste em 

apelar para a comparagao (21). Comparando-se entre si situagoes 

similares ou diferentes, em aspectos especificos precisamente deli- 

mitados, seria possivel apurar o conteudo positivo de uma inter- 

pretagao. A maneira de resolver os problemas da indugao, na socio- 

logia moderna (22), pos por terra essa solugao, pois ela dependia 

da importancia logica que entao se atribuia a exploragao do metodo 

comparative. 

Mas, na solugao de Comte e de Durkheim existe um elemento 

positivo. E' a ideia de que, no fundo, e possivel operar "experimen- 

talmente" na sociologia sem recorrer a simplificagao das condigoes 

reais do fenomeno. Nesses termos, a sociedade seria um "laborato- 

rio" em sentido bem mais amplo, e nao apenas como campo para 

coleta de dados. Se admitirmos isso, porem, a dificuldade essencial 

permanece. Pois voltariamos a questao de saber como selecionar e 

manipular as provas, em um "laboratorio" tao complicado. Aqui 

surge, em toda sua evidencia, a importancia teorica das manipula- 

goes praticas nas ciencias humanas. Os conhecimentos obtidos se re- 

ferem a mecanismos e processes, e contem potencialidades praticas 

capazes de introduzir alteragoes nos mecanismos e processos investi- 

gados. Dai a conseqliencia logica, que pode ser irrelevante em ou- 

(21). — Cf. A. Comte, Couts de Philosophie Positive, op. cit., vol. IV, ligao 48a. (esp. 
pgs. 225-247, em que trata des processos atraves dos quais se poderiam praticar 
a "experimentacao indireta" na sociologia); E. Durkheim, Les Regies de la 
Methode Sociologiqve, op. cit., cap. VI. 

(22). — Cf. esp. F. Znaniecki, The Method of Sociology, cap. VI, passim; e, quanto as 
limita^oes do metodo comparative, pg. 279. Sob este aspecto, cf. tambem F. 
Simiand, Le Salaire, PEvolution Sociale et la Monnaie, op .cit., esp vol. II, 
pg. 586 e sets.. Doutro lado, sao demais conhecidas as criticas que se formulam 
na logica modema contra o uso inadequado e o abuso da comparagao nas cien- 
cias humanas, para ser preciso insistir neste ponto. 
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tras esferas da sociologia (23), mas que e legitima com rela^ao as 

explicagoes sociologicas de carater empiricoindutivo: a consistencia 

de um conceito ou de uma interpretagao pode ser verificada median- 

te os resultados provocados por sua aplica^ao as situates concre- 

tas a que se referem. Foi um grande merito de Malinowski o ter in- 

sistido na significa^ao logica desta opera^ao (24), descoberta e for- 

mulada por Marx, mas quase inexplorada, principalmente no cam- 

po da teoria funcionalista (25). Assim, as condigoes criadas pelo 

desenvolvimento teorico das pesquisas, sem um desenvolvimento 

paralelo das aplicagoes, privou a investigagao funcionalista do prin- 

cipal meio de que dispomos para a verificagao dos conheci- 

mentos obtidos atraves da indugao analitica das fungoes sociais. 

Alem disso, e obvio que os resultados das aplicagoes poderiam su- 

gerir novas pistas teoricas e que o interesse pratico poderia contri- 

buir para intensificar as pesquisas tedricas. Todavia, como essas con- 

digoes nao sao inerentes a pesquisa sociologica, mas nascem de in- 

fluencias do meio social, e de esperar-se que elas se transformarao 

lentamente, em um sentido mais favoravel a investigagao sociolo- 

gica. 

Quanto aos inconvenientes dessa situagao para o desenvolvi- 

mento pratico do funcionalismo, poderiamos dizer que eles sao to- 

tals. A completa ausencia dos meios de aplicagao redundou em uma 

especie de deformagao teorica dos investigadores. Encontram-se em 

obras de especialistas ingleses, de admiravel competencia teorica, 

conselhos que devem ter sidos uteis aos administradores colonials, 

pelo menos como fontes de explicagao dos insucessos de medldas 

legais em esferas que afetavam a vida sexual, economica e religiosa 

dos natives. Mas que traduzem, em sua essencia, uma pobreza de 

perspectives praticas, que deve ter agugado o senso de humor e de 

agao dos administradores coloniais.. . De fato, somente com a apli- 

cagao regular e continua dos conhecimentos sociologicos podera 

iniciar-se a formagao de experiencias e a descoberta de tecnicas que 

(23). — Com referSncia, por excmplo, aos conhecimentos sociologicos com base axto- 
matica ou obtidos por meio da abstracao de cert as condi^oes reais dos fend- 
menos (como os contcudos culturais ou os processos sociais). 

(24). — C(. The Dynamics of Culture Change, op. cit., pgs. 5-9. AlUs, a teoria sobre 
os contactos culturais, que Malinowski elabora nesse livro, i coerente com se- 
melhante ponto de vista. 

(25). — Com azcep^ao, naturalmente, de especialistas que reccberam a influencia de 
Mane ou se ligam ao pragmatismo. Entre eles conta-se Mannheim, que emprega 
a nocdo do /un<,.io social, mas a explora interpretativamente de mcdo b« m diver- 
se dos autores funcionalistas. 
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sao indispensaveis a manipula^ao dos problemas praticos. Enquanto 

nao se progredir neste sentido, a indecisao e a perplexidade serao 

inevitaveis, em questoes que envolvem "o que fazer?" com os conhe- 

cimentos teoricos (26). 

Ainda que as questoes sejam essenciais, as solugoes possuem 

(quando existem) um conteudo pessoal. Nota-se isso, por exemplo, 

em temas importantes, que dizem respeito a natureza mesma das 

elaboragoes de carater pratico, a situagao do especialista que se dis- 

poe a fazer investigagoes para utilizagao pratica ulterior e, em es- 

pecial, ao "como", aos meios que poderao servir como instrumentos 

das manipulagoes praticas. Assim Malinowski afirma que e erronea 

a opiniao segundo a qual a "antropologia pratica" e fundamental- 

mente diferente da "antropologia academica" (27). Os resultados de 

nossa discussao em paragrafos precedentes demonstram que nisso ele 

possui algumas razoes. Mas se passarmos da ligagao que se estabe- 

lece entre teoria e aplicagao do piano em que a examinamos, para 

outro mais restrito: suponhamos que se pretenda do especialista, 

simplesmente, que ele proponha meios para modificar uma dada 

situagao. Em que ficariamos? Em disciplinas mais maduras e nas 

quais se lidam com os problemas humanos, como a psicologia, ja se 

propos uma resposta bem diferente. Wallon, por exemplo, assevera 

com base em sua experiencia no campo da psicologia aplicada, que 

esta disciplina enfrenta problemas inteiramente diversos dos da psi- 

cologia teorica, e que nem sempre podem ser resolvidos com as ex- 

plicagoes que esta fornece (28). De modo que se poderia encarar 

a afirmagao de Malinowski como verdadeira de dois angulos: a) a 

antropologia teorica e a antropologia aplicada nao se opoem por- 

que tern por objeto fenomenos da mesma natureza; b) elas nao se 

opoem, ainda, porque existe uma mutua interdependencia entre 

teoria e aplicagao nas disciplinas que tratam dos problemas do ho- 

(26). — Uma leitura recomendavel, pcrque oferece um amplo "background" sobre as con- 
digoes e as perspectivas de aproveitamento geral das ciencias scciais em um pais 
em que elas tern se desenvclvido com intensidade, e a de R. S. Lynd (Knowledge 
/or What? The Place of Social Science in American Culture, Princeton Univer- 
sity Press, Princeton, 1948). Mas o livro em que melhor se revelam as per- 
plexidades e dificuldades encontradas pelos sociologos modemos diante dos pro- 
blemas concretos da sociologia aplicada e sem duvida o de G. A. Lundberg, Can 
Science Save Us? (Longmans, Green and Co., N. York, Londres e Toronto, 
1947). 

(27). — Op. cit., pg. 5. 
(28). — H. Wallon, Principios de Psicologia Aplicada, trad. Caldeira Filho, Companhia 

Editdra Nacional, S. Paulo, 1935, pg. 7. 
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mem em escala grupal. Contudo, ela e incompleta porque nao preve 

o carater especifico da disciplina, aquilo que poderia justificar "a 

antropologia pratica" racionalmente: a manipulagao de um con junto 

de problemas em um estilo propriamente pragmatico. Para resolver 

tais problemas, a antropologia teorica oferece a antropologia apli- 

cada, por assim dizer, o ponto de partida e um conjunto de pistas, 

nas quais o especialista deposita confianga. A descoberta das solu- 

goes adeqiiadas surge, porem, como produto de investigagoes condu- 

zidas em outro piano e com outro sentido. Nesta esfera, que e a dos 

problemas de agao, a oposigao de uma disciplina a outra so podera 

ser frutifera, servindo ainda como uma especie de fundament© inte- 

lectual para a existencia autonoma de ambas. 

No que concerne a situagao do especialista, e sabido que a pre- 

dominancia dos padroes de comportamento cientifico validos para 

as ciencias naturais fez com que os mais eminentes funcionalistas 

ignorassem a influencia da perspective social do sujeito em suas 

interpretagoes cientificas. Semelhante procedimento nao e aconse- 

Ihavel em nenhuma circunstancia, pois estimula o especialista a en- 

carar suas interpretagoes de um prisma que Ihes e estritamente fa- 

voravel e segundo argumentos coerentes com as premissas interpre- 

tativas exploradas, expresses ou implicitas. Acresce que ele e in- 

teiramente impraticavel, quando se passa da teoria para a aplica- 

gao. A perspectiva social do sujeito possui, quando se trata de ma- 

nipulagoes praticas, um interesse particular. E' que se toma mais 

dificil separar, nas solugdes praticas escolhidas pelo investigador, os 

argumentos que tern uma base positiva e que nascem de infer&i- 

cias cientificas, dos argumentos que ocorrem ao sujeito por causa 

de sua condigao como membro do grupo investigado, de seus in- 

teresses sociais (inclusive ideologicos) on da influencia exercida 

direta ou indiretamente pelos patrocinadores da pesquisa. Em regra, 

pode-se admitir que o alcance das solugdes varia proporcionalmen- 

te a combinagao de argumentos cientificos com disposigdes valora- 

tivas de procedencia extra-cientifica (de natureza social, politica 

ou 6tica), a qual se processa e produz os seus efeitos independen- 

temente da linguagem utilizada. Dai a importancia de por em evi- 

dencia, com o maior grau de exatidao possivel, as fontes possiveis de 

decisdes intelectuais extra-cientificas do sujeito investigador, Mer- 
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ton teve o merito de chamar a atengao dos especialistas para estes 

problemas, no campo da investigagao furlcionalista (29). A questao 

que se coloca, porem, nao e mefamente academica. Supomos que 

a evidencia das fontes e dos tipos de interesses sociais envolvidos no 

caso de manipulagoes praticas com teor cientifico, visa menos a 

prevenir os leitores ou colegas do especialista, com referencia as suas 

pre-no?6es e as implicagoes que elas acarretam. Do que por em 

relevo a significagao, a consistencia e a imperiosidade das "esco- 

Ihas" feitas, subjacentes a qualquer especie de decisao, seja ela to- 

mada por meios cientificos ou nao. Em outras palavras, o que se 

precisa conhecer sao os limites do horizonte intelectual do sujeito, 

para saber em que sentido os recursos da ciencia num dado me- 

mento sao postos a servigo da solugao de determinados proble- 

mas. 

A questao do "como" e, sem ddvida, a mais importante. Tal- 

vez se possa dizer que entre os funcionalistas vivos nao existe um 

que negue a existdncia e a legitimidade das manipulagoes prdticas 

nas ciencias sociais. E' que todos participam de uma convicgao co- 

mum, de que o conhecimento fornecido por meio da indugao ana- 

litica das fungoes possui sempre algum interesse pratico, indepen- 

dentemente de sua exploragao efetiva. Na discusao do problema 

da aplicagao dos conhecimentos nas ciencias sociais omitem, no en- 

tanto, essa questao crucial. Ou a discussao obedece ao antigo padrao 

academico, herdado do pensamento liberal, e nao se faz siquer ne- 

nhuma alusao aos meios de aproveitamento pratico do conhecimen- 

to cientifico. Ou a discussao apenas esboga a sugestao de que ain- 

da nao se criou um intercambio frutifero entre os governos, a ini- 

ciativa privada e a pesquisa cientifica no campo das ciencias so- 

ciais. Ora, aqui a perspectiva aberta pela analise funcional das re- 

lagoes entre a ciencia e a organizagao da sociedade em que vive- 

mos conduz o especialista, inevit^velmente, a convicgoes que ele 

nao pode Calar, ainda que tenha de transformar-se em critico da 

ordem social vigente. O que ocorre de fato e que o sociologo se 

(29). — Cf. K. Merton, op. cit., pg. 54. 
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acha bloquedo entre a inexistencia de canais de aproveitamento 

regular dos conhecimentos de natureza sociologica e a atividade de 

um complexo sistema de sangoes e de pressoes sociais, cuja eficien- 

cia aumenta a medida que a neutralidade dos temas sociologicos 

diminuem. Por isso, seria inocuo discutir a presente questao sem 

apontar as duas condigoes fundamentais para o desenvolvimento 

da sociologia aplicada. Primeiro, que a organizagao das sociedades 

ocidentais se transforme, especialmente no que diz respeito a cons- 

titui^ao de seu sistema cientifico e a maneira dominante de lidar 

com os problemas sociais. E' imprescindivel, para o pleno desenvol- 

vimento das ciencias humanas, que a atual organizagao do siste- 

ma cientifico seja profundamente alterada, de modo a permitir a 

realizagao regular e continua das pesquisas teoricas e praticas so- 

bre os problemas humanos em geral. Ao mesmo tempo, e precise 

que se crie uma nova mentalidade no tratamento dos problemas 

sociais. A experiencia demonstra que os efeitos desastrosos das tec- 

nicas tradicionais de manipulagao dos problemas sociais nao ser- 

vem de li^ao. Essa mentalidade depende, para desenvolver-se ple- 

namente, dos progresses do planejamento em setores essenciais 

(produ^ao e distribuigao socializadas de bens e organizagao racional 

dos servi?os publicos) e dos reflexos do recurso sistematico ao plane- 

jamento na aplicagao das tecnicas racionais de tratamento dos pro- 

blemas sociais. Segundo, que os especialistas tomem uma parte 

mais ativa nesse processo (30). Seja atraves da rebeliao contra o 

sistema de pressoes e de san^oes, que restringem a esfera de liber- 

dade cientifica nas ciencias humanas. Seja aproveitando as opor- 

tunidades existentes de exploragao pratica dos conhecimentos so- 

ciologicos, mesmo que o alcance do trabalho parega pouco pro- 

missor. 

Em suma, a presente discussao sugere que o conhecimento for- 

necido pela interpretagao funcionalista dos fenomenos sociais nao e 

irrelevante do ponto de vista pratico. £sse conhecimento poscui 

(30). — Poi« 4 atravi* d^u« proc^Mo que tendem a formar-»e o« canais sociais de apro- 
veitamento protico do* conhecimento* sociologicos no mundo modemo. 
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potencialidades praticas que, devidamente exploradas, podem con- 

duzir a modificagoes desejaveis na estrutura ou no funcionamento 

das sociedades humanas. Mas, evidencia-se que qualquer progresso 

nesse sentido depende do sucesso que os sociologos conseguirem 

alcangar no ajustamento das interpretagoes funcionalistas a mani- 

pulagao pratica dos problemas sociais e da rapidez com que se 

alterarem as condigoes sociais que atualmente restringem o desen- 

volvimento teorico e pratico das pesquisas sociologicas. 



CONCLUSOES 

Examinando criticamente o presente ensaio, encontramos nele 

duas especies de resultados. De um lado, estao os que se referem 

as solugoes propostas as questoes discutidas. Ce outro, cs pantos 

reticentes da dissertagao, em que ganham relevo as implicagces e 

as pressuposi^oes da interpretagao funcionalista na sociolcgia. Nao 

dinamos que sejam aqueles os "resultados positives" da analise 

e, estes, os seus "resultados negativos". Mas acreditamos que seria 

conveniente reunir os primeiros em uma sorte de resumo, que mais 

nao comporta a analise desenvolvida; e passar a uma breve consi- 

deragao dos segundos, quando menos para situar melhor o presen- 

te ensaio nessa zona obscura da interpretagao funcionalista. 

I 

Do organicismo aos nossos dias, a interpretagao funcionalista 

tern sofrido continuas transformagoes na sociologia. Examinadas 16- 

gicamente, essas transformagoes refletem: a) a tendencia a uma 

progressiva adequagao conceptual da palavra "fungao" a realidade 

que deve descrever sociologicamente; b) a lenta substitui^ao de 

uma concepgao intelectualista da vida social (que introduzia uma 

grande unidade na sistematiza^ao dos problemas da sociologia e 

que imprimia ao raciocinio sociologico um alto nivel de abstra^ao, 

mas nao levava em conta as exigencias indutivas do metodo cienti- 

fico), por uma concep^ao positiva da vida social, que orientou os 

interesses fundamentals da sociologia para investiga^ao de conjun- 

tos limitados de fenomenos sociais e para a elaboragao teorica dos 

resultados interpretativos assim conseguidos; c) a maior consisten- 

cia que se foi alcangando na definigao e na classifica^ao dos pro- 

blemas sociologicos de fungao. 

Em face desse desenvolvimento, ficam abertas algumas pers- 

pectives k definigao do conceito de fungao social, a sistematizagao 

dos problemas sociologicos, que caem no campo da analise funcio- 
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nalista, e a caracterizagao desta, como processo de indugao analiti- 

ca. As antigas elaboragoes sociologicas do conceito de fungao social 

dao margem a que se considere tres sentidos analiticos do termo 

(fungao manifesta, fungao latente e fungao derivada); e a que se de- 

fina fungao social como a conexao que se estabelece quando uni- 

dades do sistema social concorrem, com sua atividade, para manter 

ou alterar as adaptagoes, os ajustamentos e os controles sociais de 

que dependam a integragao e a continuidade do sistema social em 

seus componentes nucleares ou como um todo. A analise funciona- 

lista, por sua vez, tern por objeto a descoberta e explicagao das co- 

nexoes funcionais, assim entendidas, em contextos empiricos previa- 

mente circunscritos ou delimitados, sendo irrelevante se os dados de 

fato sao obtidos mediante reconstrugao historica ou observagao dire- 

ta. Seu campo de aplicagao abrange todos os fenorpenos sociais (agao 

social, relagao social, personalidade, instituigao social, grupo social, 

etc.), desde que eles se manifestem de modo a preencher as condi- 

goes estabelecidas na definigao de fungao social. E seus resultados 

interpretativos dao a conhecer as regularidades existentes nas re- 

lagoes dos fenomenos sociais, que podem set descritas funcional- 

mente como uniformidades de coexistencia e uniformidades de se- 

qiiencia de carater ciclico, bem como certos elementos de uniformi- 

dades de seqliencia lineares (ou irreversiveis). Por isso, o metodo 

de interpretagao funcionalista tern sido explorado na investigagao 

de dependencias estruturais, de correlagoes funcionais e de vincu- 

lagoes causais de certo tipo (as que podem ser interpretadas em 

termos das uniformidades de coexistencia e das uniformidades de 

seqiiencia suscetiveis de serem descritas atraves da analise funcio- 

nalista). 

O conhecimento fornecido pela analise funcionalista permite 

resolver varios dos problemas que se inscrevem no objeto da socio- 

logia empirica, em particular os que dizem respeito as relagoes da 

sociedade com o meio fisico ou com o organismo humano, aos pro- 

cesses de socializagao atraves dos quais os individuos se transfor- 

mam em personalidades e sao localizados no sistema de posigoes 

sociais, a convergencia de atitudes e de ideais nos diferen- 

tes niveis de comportamento e atraves das diferentes formas de con- 

trole social, a continuidade social (sob o duplo aspecto da estabi- 
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taria longe da verdade), ou que estes ainda procuram sua solugao 

Idgica (o que seria verdadeiro). Mas, perguntamo-nos, percorrendo 

ate o fim cada um dos caminhos que se desdobram & explica^ao so- 

ciologica, nao estarao naturalmente os sociologos se aproximando da 

sintese, que permitira construir a unidade logica da sociologia em 

bases proprias e solidas? 

Em suma, examinar um metodo, pondo em evidencia seu lado 

positivo, e ainda ficar dentro do horizonte mais limitado. Seria co- 

mo justificar uma agao com as razoes dadas pelo agente. A maior 

restri^ao que se poderia formular sociologicamente ao terceiro 

capitulo deste trabalho, alias, seria esta. Contudo, achamos melhor 

apresentar as questoes pelo "lado positivo", principalmente porque 

nele se confundem os argumentos que oferecem a perspectiva mais 

exata, para uma avaliagao da importancia da interpretagao funcio- 

nalista na sociologia. Nao ignoravamos os defeitos desse metodo de 

interpretagao, quer os que Ihe s§o inerentes, quer os que resultam 

das confusoes a que ^le se presta (1). 

Nao iremos, por^m, discutir entre os primeiros senao aqueles 

que se enquadram nos propdsitos de nossa analise anterior. Muitos 

sao os que tem criticado, com ou sem razao, a orientag§o funcio- 

nalista; parece-nos, mesmo, que e mais facil encontrar criticas mais 

ou menos extensas sobre o que se pensa ser o funcionalismo (2), do 

que uma boa exposigao de conjunto sobre o que ele seja de fato. 

As reflexoes que se seguem abrangem um numero restrito de li- 

mitagoes, escolhidas entre as que podem contribuir para ressaltar as 

peculiaridades logicas do metodo de interpretagao funcionalista. 

a) Observagao e reconstmgao racional da realidade: um gru- 

po de questoes fundamentais se colocam deste angulo. Como a inter- 

pretagao sociologica das conexoes funcionais depende do modo de 

considerar os fenomenos sociais quanto a condigao tempo, os li- 

(1). — Nao analisatnos estas ultimas, porque foram convenientemente examinadas 
por Merton (cf. Social Theory and Social Structure, pgs. 27-38). Como indica- 
mos, apenas discordamos desse autor em um ponto: nao consideramoa as im- 
plicagoes por ele discutidas como "postulados" da an61ise funcionalista. 

(2). — Procuramos evitar em nosso ensaio a influencia das polemicas que se travaram 
na sociologia e na etnologia por causa de certas implicates da analise funcio- 
nalista ou das disputes que se estabeleceram entre os proprios representntes do 
luncionaUsrno. Isso nSo nos interessava, obviamente, ja que nao pretendiamos fa- 
zer um balan^o da orientate funcionalista, mas discutir as possibilidades de 
explora^ao sociologica da inducSo analitica em t£nnos de fun^ao social. Nao 
scia dificil ao leitor se inteirar dessas polemicas e disputes ou por-se a par das 
criticas que autores como Lowie, Radin, Lesser, White, Murdoch, etc., endere- 
cam a analise funcionalista. Quando, eventualmente, algumas dessas criticas nos 
pareceram relevantes, nao tivemos duvidas em aprovcita-las am um tentido 
con strut! vo. 
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lidade e da mudanga), a caracterizagao e a classificagao dos tipos 

sociais. file permite completar a representagao sociologica da reali- 

dade social, introduzindo nela os aspectos da vida social que podem 

ser conhecidos atraves das conexoes funcionais, e oferece algumas 

perspectivas de manipulagao pratica das situagoes sociais de vida. 

Nele encontra a sociologia aplicada um sensivel instrumento para 

a descrigao dos problemas sociais e a selegao dos meios para sub- 

mete-los a controle racional, especialmente quando se trata de pro- 

blemas de desajustamento social ou que podem ser corrigidos me- 

diante mudanga social provocada. 

II 

Todo metodo cientifico possui suas limitagoes. Na verdacje, 

estas nao contam em nenhuma ciencia, quando se procura resolver 

determinada dificuldade e para isso se langa mao de um recurso que 

permita atingir o fim visado. As limitagoes ou sao eliminadas com o 

tempo ou sao resolvidas por intermedio de outros recursos, igualmen- 

te relatives, mas eficientes dentro de seu circulo de aplicagoes. Com 

referencia ao metodo que nos interessa aqui, ja vimos como suas 

qualidades para a analise sociologica resultam de algumas tantas li- 

mitagoes, que Ihe sao inerentes, as quais sao resolvidas na sociologia 

por outros metodos de interpretagao. As sugestces contidas no ter- 

ceiro capitulo insinuam, por sua vez, que ele contribui, com seus 

resultados, para preencher os claros resultantes das limitagoes des- 

tes mesmos metodos. 

Estamos diante de uma evolugao circular, pela qual nao so- 

mos responsaveis. Nao e o nosso amor a geometria, que nos leva a 

essa representagao das relagoes dos metodos de interpretagao na so- 

ciologia. Tao pouco uma insopitavel tendencia a simplificagao. No 

estado atual da sociologia, ver assim as coisas, ja e complica-las. . . 

E' que esses metodos traduzem, cada um a seu modo, os diversos 

caminhos que podem ser percorridos pela explicagao cientifica na 

sociologia, e que nao se unificam senao em uma confluencia mais 

geral e superior. As pessoas que veem a sociologia de fora, mesmo 

que possuam o treinamento cientifico e logico de um Piaget, nao se 

dao perfeita conta da natureza deste problema. E por isso sao le- 

vadas a supor ou que ele nao existe para os sociologos (o que es- 
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mites dentro dos quais essa condigao e manipulada assumem um 

carater crucial. Nao se deve super que seja suficiente a garantia de 

que as descri^oes sejam fidedignas e completas; e precise ainda que 

elas compreendam os fenomenos descritos de uma forma que exclua 

tanto as observances descontinuas, quanto as observances continuas 

em limites inadeqiiados de tempo. Tanto umas, como as outras le- 

vam facilmente o pesquisador a operar com "informanoes", suple- 

mentadas por inferencias extraidas interpretativamente da analise 

de regras e padroes de comportamento mais acessiveis a observa- 

nao direta. Em conseqiiencia, a reconstrunao racional acaba englo- 

bando uma alta dose de subjetividade e, o que e mais grave no ca- 

se, deixa com freqiiencia de oferecer possibilidades reais de descri- 

nao dos mecanismos de dinamica social atraves das situanoes so- 

ciais em sua forma concreta de coordenanao temporal. O pre-requi- 

sito apontado e de dificilima observancia, pois ele implica que o me- 

todo seja mais facilmente aplicavel a investiganao das sociedades 

em que vivem os pesquisadores, do que na de sociedades de outro 

tipo, as "primitivas" em particular. Pois exigem um planejamento 

da pesquisa que nem todos os especialistas suportam. Um caso co- 

mo o de Malinowski e tao raro, que chega a constituir uma fonte 

sem paralelos de prestigio cientifico. 

Se essa dificuldade pode ser resolvida, granas ao talento e a 

competencia do pesquisador, existe outra que, nas condinoes atuais 

da pesquisa sociologica, nao encontra solunao. Trata-se da determi- 

nanao do grau de elaboranao funcional das variaveis operantes em 

uma situanao dada. Como lidamos com sociedades completamente 

constituidas e integradas, todas as adaptanoes, ajustamentos e con- 

troles sociais possiveis sempre traduzem um certo grau de domesti- 

canao social do meio fisico e do organismo humano, um certo do- 

minio tecnico sobre os meios de produnao, etc.. De modo que se 

nos afigura uma tarefa altamente complexa e dificil a de determi- 

nar com uma aproximanao viavel, mas com suficiente plausibilida- 

de, a importancia relativa dos diferentes mecanismos ou processos 

sociais na preservanao ou na alteranao das adaptanoes, ajustamen- 

tos e controles sociais presumivelmente responsaveis pela continui- 

dade social. Os raciocinios interpretativos se baseiam, com referen- 

cia aos fenomenos dessa natureza, naquilo que parece ser evldente 
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ao pesquisador, na consideragao das rela^oes adaptativas e integra- 

tivas em face das condigoes materials e morais de existencia do povo 

investigado. Contudo, sabemos o quanto esse tipo de evidencia posr 

sui de enganador e de conjectual. 0 progresso efetivo da irv- 

terpretagao dos fenomenos apontados aguarda a descoberta e a apli- 

cagao de tecnicas mais rigorosas de investiga^ao. 

b) Inter encia indutiva e generalizagio: o principal inter esse 

da interpreta^ao funcionalista para a sociologia reside na solugao 

que nela se apresenta a rela9ao entre teoria e pesquisa, Radcliffe- 

Brown, por exemplo, critica toda pesquisa sem propositos tebricos 

definidos (3), sendo ele proprio um dos representantes mais nota- 

veis dos modernos investigadores teoricos; Malinowski, tido por 

muitos como um pesquisador tipico, lidava com os materials que re- 

colhia tanto estetica quanto interpretativamente; entre os moder- 

nos, Bateson e Merton demonstram igual competencia em analises 

empiricas ou teoricas; Mauss e, ainda hoje, um mestre insuperavel 

nessa dificil arte de nao estabelecer teorias sem iatos, nem apresen- 

tar fatos sem teoria. Entretanto, sem apelar para os conhecidos pro- 

blemas, debatidos pelos especialistas em metodologia cientifica 

(concernentes ao conflito entre o empirismo e o racionalismo no 

metodo cietifico), somos obrigados a reconhecer que a interpreta- 

gao funcionalista presupoe certos esquemas teoricos prejudiciais 

a indugao analitica. Os procedimentos empregados para descobrir, 

isolar e explicar as conexoes funcionais envolvem o recurso siste- 

matico a nogoes em que os modos de vinculagao reciproca das uni- 

dades investigadas se encontram pr^-estabelecidos de alguma ma- 

neira (4) ou implicam principios interpretativos gerais, em que os 

valores explicativos residuais dos fatores considerados se acham 

formalmente pre-determinados (5). Nao nos incluimos entre os que 

combatem a utilizagao dos esquemas teoricos nas investigagoes so- 

ciologicas. Mas julgamos que o especialista deve proceder com to- 

es). — Cf. The Andaman Islanders, op. cit., pgs. 231-232. 
(4). — Um dos melhores exemplos disso sao as nogoee que presidem as interpretagoes 

funcionalistas das relagoes de parentesco. Em um piano mais geral, mesmo, os 
leitores ja devem ter notado a facilidade com que um cientista tao rigoroso como 
Radcliffe-Brown e levado a explicagoes fundamentalmente racionalistas. 

(5). — E' o que acontece seja com autores como Durkheim (cf. as criticas que faz it 
utilizagao interpretativa do conceito de natureza humana por autores como 
Spencer ou Mill e, invcrsamente, a importancia exlusivista que atribui a fatores 
que considera como propriamente sociais, nas Regies); e, mesmo, como Mali- 
nowski, quando apela para principios explicativos gerais (como o principio de 
reciprocidade). 
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do o cuidado na manipulagao das tecnicas de investigagao e dos 

metodos de interpreta^ao. Por isso, quando e obrigado a recorrer a 

uma tecnica ou a um metodo determinados, deve esfor^ar-se por 

aplica-los nas melhores coodi?6es possiveis para o estabelecimento 

indutivo de inferencias. Se isso nao acontecer, da interpretagao po- 

dera resultar o pior: a aceitagao precipitada de uma hipotese e a 

generalizagao das inferencias estabelecidas a um numero de casos 

ou de situa^oes a que, talvez, nao se apliquem devidamente. O que 

podera conduzir, embora em grau variado, a explicagoes hiposta- 

siadas da realidade social. Em sua reagao contra o realismo socio- 

logico e a forma particular que §le assumia no universalismo e no 

organicismo, Weber procurava de fato defender a sociologia de se- 

melhantes riscos, capazes de comprometer a consistencia empirico- 

indutiva da explicagao sociologica, e nao negar a propria legitimi- 

dade logica do metodo de interpreta?ao sociologico que precede do 

"todo" para a "parte" (6). 

A presente questao nao comporta uma solugao facil. No fundo, 

nenhum metodo de interpretagao prescreve fixamente os caminhos 

do raciocinio cientifico. Eles abrem perspectives e possibilidades 

intelectuais cuja exploragao depende da habilidade do sujeito in- 

vestigador e da seguran^a que Ihe oferecem os recursos de investi- 

gagao, disponiveis no campo em que opera. Ora, na sociologia tais 

recursos sao muito pobres. A investigagao sociologica nao progrediu 

ainda o suficiente para criar criterios objetivos e universalmente 

validos de sele^ao e verifica^ao de hipoteses ou de comprova^ao 

dos fundamentos empiricoindutivos das generalizagdes. Em conse- 

qiiencia, a critica dos defeitos e das vantagens de qualquer metodo 

sempre descanga em aptidoes logicas pessoais e acaba refletindo 

em escala consideravel (de qualquer forma: mais do que seria dese- 

javel), preferencias puramente subjetivas. A unica coisa que parece 

evidente e indiscutivel e a necessidade de acumular conhecimentos 

empiricoindutivos sobre as sociedades humanas. A convicgao de que 

sera impossivel resolver os demais problemas da sociologia sem uma 

(6). — Pot itso. contenta-se em apontar "o cai-.tt-r pravio da problemitica funcional" 
c a aiirmar que "a relacao social consisle ts6 e exclusivamente — embora se 
trato de "formocoes todais" como "esta^'o", "igreja**. "corporacio", "matrimfinio", 
etc. — na probabilidade de que uma forma detcrminada de conduta social, de 
cerater reciproco por seu conteiido, tenha existido, exista ou possa existir. Coisa 
que «c deve tomor em conta para evitar a suhstanciali*a$ao desses conceitos" 
(cf. Econonu'ti y Sociodad, op. dt., vol. I, pgs. 16 a 25 respectivameDte). 



- 140 - 

larga e solida base empiricoindutiva, construida pelos proprios so- 

ciologos, esta amplamente difundida entre os especialistas. Mas tan- 

to a maneira de organizar os dados de fato e as explicagoes a eles 

concernentes para comunicagao cientifica, quanto a escolha dos 

interesses teoricos a serem explorados em uma investigagao ou atra- 

ves dos seus resultados, constituem materia de opiniao e de diver- 

gencia. Ha os que tendem para o modelo legado por Rivers, o qual 

leva a separar de modo mais ou menos cuidadoso a exposigao de 

materials das elaboragoes mterpretativas; como existem os que 

preferem seguir as pegadas dos grandes mestres da generalizagao, 

como Durkheim ou Frazer. Dai a duvida que nos ocorre. Como re- 

solver no campo restrito de um metodo os problemas cruciais que 

nao se acham resolvidos no campo de uma disciplina cientifica? 

c) A representagao do equilibrio social: ja vimos que a ana- 

lise funcionalista pressupoe duas condigoes essenciais no ajusta- 

mento do pesquisador a realidade considerada; a) uma maneira 

peculiar de definir as relagoes dos fenomenos entre si e com os efei- 

tos que eles produzem, a qual as faz aparecer sob o campo de re- 

construgao racional e de interpretagao como conexoes funcionais; 

b) o "corte" praticado de uma forma mais ou menos arbitraria, em- 

bora fundamentada em apreciagoes tecnicas de ordem empirica e 

em propositos teoricos definidos, na sucessao dos fenomenos. Logi- 

camente, a segunda condigao representa uma conseqiiencia da pri- 

meira e ambas contribuem naturalmente para introduzir uma dupla 

limitacao no horizonte intelectual do sujeito (no que concerne a 

natureza das relagoes a interpretar e ao limite de tempo). Essa 

dupla limitagao produz uma tendencia caracteristica de ajustamen- 

to psicologico do sujeito; a de ver as relagoes descritas como ele- 

mentos de uma ordem dada, na qual se resolvem, encontrando nela 

a um tempo sua razao de ser e sua explicagao fundamental. Forma-se 

assim uma perspectiva de interpretagao, que predispoe o sujeito a 

pesquisar as conexoes funcionais que melhor correspondam a re- 

presentagao racional elaborada e a explicar atraves delas os feno- 

menos sociais considerados. O resultado final e a redugao do hori- 

zonte interpretative do sujeito: a realidade, que deveria ser descrita 

como um todo (nas condigoes limitativas apontadas, quanto a 

natureza das relagoes a interpretar e ao lapso reduzido de tempo), 
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passa de fato a ser descrita em alguns dos seus aspectos (nao im- 

porta que, eventualmente, sejam os mais numerosos ou importan- 

tes). 

fisse processo de ajustamento do sujeito a realidade se reflete 

naturalmente na explicagao da dinamica social. Ou o equilibrio so- 

cial e suposto como continue, ou ele e definido em termos das con- 

di^oes de permanencia da vida social, ou sao meramente excluidos 

do campo de considera^ao os fenomenos que nao cabem em ne- 

nhuma dessas alternativas. Quando isso ocorre, introduz-se no cam- 

po da investigagao sociologica uma rigida separagao dos proble- 

mas empiricoindutivos. E em conseqiiencia, se restringe a aplica- 

^ao do metodo de interpretagao funcionalista aos problemas sin- 

cronicos. Contudo, desde que se procure evitar os efeitos produzi- 

dos pela forma^ao da referida perspectiva de interpretacao, e pzr- 

feitamente possivel extender a seus limites as possibilidades inter- 

pretativas da analise funcionalista. Foi o que procuramos fazer em 

nosso trabalho. Nesse caso, o equilibrio social e concebido como ins- 

tavel e descontinuo, e todos os fenomenos que podem ser interpre- 

tados atraves de conexoes funcionais, num periodo dado de tempo, 

constituem objeto de analise. 

d) A interpretagio da vida social como um "todo": isso, po- 

rem, nao quer dizer que se possa aceitar como integralmente ver- 

dadeira a afirmagao corrente de que a analise funcionalista permite 

considerar os fenomenos sociais como um todo. Ela, de fato, com- 

preende a realidade como um todo, podendo levar o sujeito a des- 

creve-la e a interpreta-la desse modo. Mas, ainda que ele a conduza 

a seus limites interpretativos extremes, o conhecimento obtido re- 

presentara a realidade social como um todo nas condigoes empi- 

ricas em que ela pode ser compreendida atraves da analise funcio- 

nalista (conseqiiencia das condigoes essenciais: natureza das rela- 

goes a serem interpretadas e limite de tempo). Neste piano se co- 

locam as questoes que assinalam o carater estritamente especializa- 

do da contribuigao dos analistas que operam com os problemas de 

fungao na sociologia. Em outros setores da pesquisa sociologica, a 

nocao de todo tambem e explorada. Entretanto, quando se conhece 

sociologicamente um fato social "como um todo"? A reconstru^ao 

global de uma realidade dada, na sociologia empirica, se identifica 
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ou se confunde com a reconstrugao obtida por um dos seus meios 

interpretativos? 

Nossa resposta seria negativa: o metodo de compreensao ofe- 

rece possibilidades de conhecimento empiricoindutivo dos mesmos 

fenomenos aos quais se aplica a analise funcionalista. So que em vez 

de insistir nos mecanismos inerentes as condigoes objetivas de exis- 

tencia social, procura verificar como estas se refletem na conscien- 

cia social e na situagao de interesses dos agentes e das unidades que 

eles formam por sua associagao. Assim, permite explicar a perpe- 

tuagao ou a alteragao das normas e dos valores sociais pondo em 

plena evidencia um fator muito importante para os sociologos, mas 

que nem sempre pode ser considerado independentemente das mani- 

festagoes individuals da vida social. Trata-se das diferentes formas 

de "querer" ou "desejar" alguma coisa socialmente, vistas atraves 

dos motives subjetivos das agoes, das relagdes e das atividades so- 

ciais, para os quais e reduzida a sensibilidade do metodo de inter- 

pretagao funcionalista. Pondo de lado os procedimentos emprega- 

dos neste segundo metodo, os quais nao nos interessam aqui, po- 

demos afirmar que o conhecimento que ele oferece permite com- 

pletar o que e fornecido pela analise funcionalista. Em outfas moda- 

lidades de consideragao dos fenomenos sociais com referencia ao 

tempo, como por exemplo nas analises que tomam por objeto trana* 

formagoes sucessivas em longos periodos, referentes a fenomenos 

precisamente determinados em suas condigoes empiricas, ambos os 

metodos de interpretagao seriam de dificil e lenta aplicagao. Toda- 

via, o metodo dialetico contem recursos para uma analise economi- 

ca e consistente de semelhante problema, no angulo dos motives 

subjetivos das agoes e relagoes sociais, condicionados socialmente, 

tanto quanto no dos mecanismos sociais inerentes as condigoes obje- 

tivas de exist&icia social. E' obvio que para certos propositos teori- 

cos um conhecimento deste tipo nao e completamente satisfatorio; 

como tambem nao o sao os outros dois tipos de conhecimento, com 

referencia aos problemas sociologicos que podem ser interpretados 

dialeticamente. O que esta em jogo, no caso, e que o conhecimento 

assim obtido (atraves da interpretagao dialetica) permite completar 

os outros dois tipos de conhecimento — e que sem a conjugagao de- 
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les, qualquer perspectiva de indugao analitica na sociologia e par- 

cial, apanhando a realidade social em alguns dos seus aspectos. 

Portanto, o conhecimento da "realidade social como um todo" 

e uma instancia que nao se coloca propriamente senao como proble- 

ma mais geral da indu^ao sociologica. Em qualquer um dos meto- 

dos de interpretagao explorados na sociologia empirica, a propria 

complexidade dos fenomenos impoe o recurso a abstragoes que res- 

tringem as proporgoes do "todo", sem deforma-lo quanto as relagoes 

dos fenomenos, que devem ser descritas e interpretadas em cada 

caso. Dai a conveniencia de se adotar para com os metodos de in- 

terpretagao a mesma atitude que se vem pondo em pratica no em- 

prego das tecnicas de observagao e de coleta de dados. Sempre que 

as condigoes do objeto da pesquisa o permitirem, manipula-los con- 

juntamente. 

e) A importancia intrinseca da analise funcionalista na socio- 

logia: chegamos, pois, a questao crucial. Onde reside a importancia 

intrinseca da analise funcionalista? A resposta tern variado de acor- 

do com o clima filosofico e cientifico respirado pelos autores. Ha 

os que acham que ela esta na significayao logica das conexoes fun- 

cionais; os que pensam que ela consiste nas possibilidades que o con- 

ceito de fungao abre a descrigao realista dos fenomenos sociais e a 

sistematizagao racional dos problemas sociologicos; por fim, os que 

acreditam antes que ela se reduz a significagao pragmatica das co- 

nexoes funcionais. Nossa sugestao acentua, ao contrario, que a im- 

portancia intrinseca do metodo de interpretagao funcionalista nao 

se acha na utilidade imediata que nele encontram os especialistas, 

nem no conjunto de utilidades possiveis, como instrumento de in- 

vestigagao sociologica. Sem duvida, ele nao seria empregado em 

nenhuma circunstancia, se elas nao existissem. Mas elas apenas con- 

correm para delimitar o horizonte dentro do qual a importancia in- 

trinseca da analise funcionalista deve ser avaliada. Ela se evidencia, 

portanto, no piano mais elevado de confluencia dos metodos de in- 

terpretagao e de sintese dos seus resultados. Na esfera em que o 

metodo de interpretagao funcionalista adquire, como meio de des- 

cri^ao e de explana^ao das conexoes funcionais, a significagao de 

uma perspectiva modal na consideragao sociologica dos fenomenos 

sociais e na qual contribui para resolver certos problemas funda- 

mentals da sociologia empirica. 
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