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INTRODVQAO 

As civilizagoes mode mas vcm se caracterizando pelo recur so 

sistemdtico ao pensamento cientifico e a atividade tecnica correlata. 

A aplicagdo de contrdles racianais d vida social e ao mundo jisico se 

intensifica na medida em que aumenta a pressao exercida pelos pro- 

blemas que escapam as solugdes tradicionais e conforme o permitam, 

tanto o progresso das ciencias de um modo geral, quanto as condigoes 

a que o seu desenvolvimento estd sujeito em diferentes regioes. A ne- 

cessidade de se ajustar a esses padrdes de organizagdo, observados 

nas sociedades "desenvolvidas", e requisite para todos os paises que 

pretendem, sendo assumir uma posigdo de lideranga, pelo menos ga- 

nhar ou conservar sua independencia no mundo moderno. 

Em ultima andlise,. sociedades desse tipo dependem em larga 

escala da capacidade criadora de seus membros. O tipo de produgdo 

intelectual adequado a esses "desenvolvimentos" ndo e o da simples 

aquisigdo de conhecimentos recebidos de cuturas alinigenas, da ma- 

neira como ocorria entre nos ate ha algum tempo. Ndo ha duvida que 

a difusdo e o aproveitamento de conhecimentos e tecnicas importadas 

ainda desempenham papel de relevo em paises como o nosso e o seu 

significado positive ndo deve ser menosprezado. Mas chave para 

realizar o tipo de civilizagdo para o qual tendemos estd na capacidade 

de refletir na procura de solugdes para problemas ineditos. Coroldrio 

dessa situagdo e a necessidade de preparar intelectuais e tecnicos ca- 

pacitados para uma atividade criadora. Chegamos com isto ao que 

nos interessa fundamentalmente: nossas condigoes presentes reclamam 

o abandono completo do padrdo antigo de trabalho universitdrio, de 

simples transmissdo livresca de conhecimentos produzidos algures e 

que ndo podia sendo preparar, na melhor das hipoteses, eruditos arro- 

ladores de citagdes. O ensino universitdrio precisa, assim, incorporar 
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a pesquisa como parte fundamental (1). E' apenas o trato com proble- 

mas concretos, definidos e analizados pelos proprios grupos de estudo 

que poderd promover no aluno a atitude intelectual e o destramento 

cientifico necessdrios para a atividade criadora. 

Tendo em vista essa orientagdo, as pesquisas de treinamento a pa- 

re cem como o recurso bdsico para o preparo do aluno. Sao elas que 

permitem uma inteligencia real dos conhecimentos adquiridos nas ex- 

posigdes teoricas. Neste ultimo tipo de aulas, os conceitos fundamen- 

tais e os intrumentos metodologicos, por exemplo, cor re m o risco de 

se transformarem num mero con junto de palavras, em definigoes que 

o aluno e capaz de repetir de modo exato, cujo significado verbal ele 

apreende, mas que ndo sera capaz de utilizar. A pesquisa de treina- 

mento defronta o aluno com esses instrumentos de trabalho em opera- 

gdo e assim permite a ele perceber quando e como utilizd-los corre- 

tamente. O aprendizado cientifico ndo pode se realizar apenas atra- 

ves da familiaridade com aquilo que outros fizeram; sdmente a expe- 

riencia de trabalho forma o aluno para a reflexdo e para a atividade 

criadora. 

Essa atividade criadora, estimulada na pesquisa pode, entretan- 

to, ser desenvolvida em mais de um sentido, conforme a orientagdo 

diddtica adotada. E importante que se defina com clareza em que ter- 

mos ela deve ser compreendida, de modo a que o aluno incorpore 

hdbitos de trabalho compativeis com o padrdo moderno de produgdo 

cientifico. Entre nos ndo e dificil que a atividade criadora venha a ser 

confundida com a valorizagdo do trabalho individual e autonomo. Es- 

sa tradigdo de trabalho independente e a que vigor a em toda nossa 

produgdo intelectual: nela, o valor mais alto e,. ainda, o da criagdo 

pessoal. Essa situagdo se reflete necessdriamente em nosso sistema 

academico. Nos cursos ordindrios, o aluno e responsdvel, unicamente, 

por sua proprias atividades e as conseqiiencias do ndo cumprimento 

(1) — A caracterizaqao do antigo padrao de ensino universitario e a necessidade 
de substitui-lo por um sistema que permita preservar e expandir a ati 
vidade criadora pode ser cncontrada no trabalho de Florestan Fernan- 
des: "Analise e Critica do Projeto de Lei sobre Diretrizes e Bases". — 
Cf. Diretrizes e Bases da Educa^do — volume organizado por Roquc 
Spencer Maciel de Barros — Livraria Pioneira Editora — Sao Paulo 
— 1960 — Parte II — cap. 2. 
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das obrigagdes atinge apenas a ele proprio. E' fdcil compreender os 

ohstdculos que essa tradigdo de trabalho isolado acarreta para a cori- 

jugagdo de uma a equipe numa atividade unitdria e, portanto, para 

a realizagdo de tarefas que repousam fundamentalmente no encadea- 

mento e na disciplina. E indiscutivel a necessidade de estimular no jo- 

vem suas aptiddes criadoras. Mas e tambem desejdvel que essa preo- 

cupagdo ndo venha a reduzir sua capacidade de trabalho, dificultan- 

do seu ajustamento as investigagdes mode mas nas ciencias socials, que 

supde a ordenagdo de diferentes tarefas em niveis onde variam os li- 

mit es de auto-determinagdo. 

Ndo e novidade alguma que no presente a criagdo cientifica e o 

resultado de um trabalho cooperativo. Nossa tradigdo cultural favore- 

ce ainda, entretanto, a ambigdo de prestigio pessoal e ndo promoveu, 

por enquanto, a transformagdo da "ideologia" do intelectual no senti- 

do de facilitar sua conformagdo aos requisitos do trabalho de equipe. 

E verdade que so recentemente surgiram em nosso meio os recursos 

e as condigoes institucionais que vim tornando necessdria a implanta- 

gdo dessa nova atitude e a organizagdo do trabalho cientifico em no- 

vas bases. Ate bem pouco, e ainda hoje em grande parte, o cientista 

ficava relegado aos seus proprios recursos, a uma atividade unica- 

mente pessoal, em todas as fases de seu trabalho,. ndo podendo esca- 

par dessa limitagdo ao definir os problemas a estudar e as modalida- 

des de tratd-los. Esboga-se agora uma mudanga nessas condigdes des- 

favordveis e torna-se uma tarefa premente adestrar o pessoal neces- 

sdrio para a formagdo, a integragdo e as persistencia de equipes. Elas 

so poderdo sobreviver se a atitude de seus membros for conduzida 

para a comprensdo de que as tarefas de cada um tern um sentido cria- 

dor de conjunto, ndo obstante grande parte delas necessdriamente se 

reduzir a tecnicas que, parceladamente, sdo repetitivas. E verdade que 

esses grupos tern, necessdriamente, uma organizagdo completa e dife- 

renciada e que a indispensdvel divisdo do trabalho promove a distri- 

buigdo de tarefas que envolvem, em graus varidveis, a possibilidade 

de decisdo e autonomia. Mas as vias para compensar a estandartiza- 

gdo de atividades sdo abertas pela propria complexidade e diferencia- 

gdo dessas organizagdes que podem permitir uma mobilidade do pes- 

soal pelos vdrios escaloes que a compoem. E sem duvida necessdrio 
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que se evite wna organizagao estdtica e fechada, que se eneontre um 

sistema de estlmulos e promogdes, de canais de ascengdo que favore- 

gam a satisfagdo com o trabalho e possibilitem a realizagdo dos ideals 

e ambigdes das pessoas envolvidas. Acreditamos que que o malogro 

de alguns desses grupos de trabalhos, que vimos se constituirem com 

entusiasmo e norteados pelo ideal de trabalho cientifico produtivo, se 

deve jundamentalmente a impossibilidade de coordenagdo da ativida- 

de de sens membros, a sua incompreensdo diante do trabalho coopera- 

tivo, d pressa em se dedicar a empresas em que gozassem de "liber- 

dade criadora". 

Quando pensamos na orientagdo a se imprimir as pesquisas de 

treinamento, e presico ver claramente que ndo existe futuro no traba- 

lho isolado, que as geragoes vindouras ndo poderdo trazer nenhum 

progresso, e em alguns casos nem mesmo igualar,. aquilo que as an- 

teriores jd realizaram dentro das contingencias da produgdo indivi- 

dual. 

O objeto deste trabalho e relatar wna experiencia, na realizagdo 

de uma pesquisa de treinamento, em que se procurou adestrar os alu- 

nos nas tecnicas e metodos de investigdo sociologica ao mesmo tempo 

que implantar a atividade e os hdbitos de trabalho a que nos refe- 

rimos e que nos parecem fundamentais para a formagdo do pesqui- 

sador. O tema escolhido para estudo, de acordo com uma serie de 

consideragdes, conforme se verd adiante, joi o do "Ajustamento do 

Estudante vindo do Interior do Estado de Sao Paulo para a Faculda- 

de de Filosofia". Inicialmente pro jet ado para o treinamento dos alu- 

nos que em 1956 faziam o curso de Tecnicos e Metodos de Investi- 

gagdo, da Cadeira de Sociologia I, este estudo acabou se estendendo 

e joi utilizado tambem para os trabalhos da turma de 1957. Assim, 

os dados aqui apresentados for am coligidos e em parte sistematiza- 

dos por esses dois grupos de alunos. Partes da elaboragdo desses ma- 

terials se deve, ainda , aos esforgos de uma pequena equipe, cons- 

tit uida por alunos que em 1956 haviam participado da jase inicial 

do estudo e que posteriormente (1958) se dispuzeram a retomd-lo 

como parte de suas obrigagdes no Curso de Sociologia Aplicada, da 

mesma Cadeira. 
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A primeira pane deste trabalho descreve as dijerentes etapas 

da pcsquisa de treinamento, com as razdes ponderadas para a esco- 

Iha do tema, a apresentagdo do projeto de pesquisa, a selegdo das 

tecnicas de levantamento de materials e a discussdo das condigdes 

de sua aplicagdo. Procurou-se referir os procedimentos tecnicos e 

metodologicos as necessidades de treinamento dos alunos; tomou-se 

o cuidado de especificar, sempre, o peso dos requisitos diddticos nas 

solugdes adotadas no decorrer da pesquisa. A segunda parte consta 

dos principals resultados obtidos, tendo sido escolhidas para apre- 

sentagao as informagoes mais completas e consistentes e que podiam 

ser integradas num contexto explicativo mais amplo que o estrita- 

mente cons tit uido pelo uni verso empirico considerado na pesquisa, 

fnclui, ainda, uma parcela dos dados e evidencias coligidos, justa- 

mente aqueles que foram aproveitados para elaboragao final. A ter- 

ceira parte se compde dos instrumentos de trabalho utilizados: a 

ficha previa de levantamento dos alunos a serem estudados e o ro- 

teiro de entrevista. Em apendice, estdo algumas consideragdes sobre 

as condigoes favordveis e as dificuldades que o nosso si sterna acade- 

mico e a nossa tradigdo intelectual apresentam para a for mag do de 

pesquisadores nos moldes preconizados pelas investigagoes moder- 

nas nas ciencias socials. 





A PESQUISA DE TREINAMENTO 

A pequisa de treinamento, tendo sido inciuida recentemente co- 

mo atividade regular nos cursos, apresenta inumeras dificuldades pa- 

ra entrosamento em nosso sistema academico, De acordo como o 

ponto de vista ja exposto ela envolve, para que realmente atinja seus 

objetivos, uma modifica^ao nos habitos de trabalho e, em certa me- 

dida, a altera^ao de alguns valores e ideais que cercam as atividades 

cientificas, pelo menos nas ciencias humanas. 

E precise lembrar que se trata aqui, de treinamento em tecni- 

cas de investiga^ao e que esses trabalhos se inserem na fase inicial 

do curso (correspondente ao segundo ano, no antigo regime seria- 

do). Nessa fase, pelo menos, pensamos que todo o esforgo deve ser 

feito no sentido de habituar o aluno a trabalhar conjuntamente, re- 

ferindo sua atividade a dos colegas e a uma supervisao que, de maneira 

muito proxima, proceda a determinagao, distribuigao e verificagao 

das tarefas. Quer o aluno venha a se ligar a um grupo de trabalho 

devotado exclusivamente a investiga^oes cientificas, quer ele entre para 

organizagdes comerciais, o inicio de sua carreira tera de ser feito, 

na maioria das vezes, como pesquisador que realiza tarefas de levan- 

tamento ou elabora^ao de materiais, cujo carater ja foi determinado 

em planejamento dos quais ele nao participou ou que serao aprovei- 

tados em interpreta^oes das quais ele estara excluido. Parece mais 

produtivo preparar o aluno para essa situagao, do que dar a ele uma 

imagem pouco fiel das reais condigoes a que ele tera de se acomodar 

em seu trabalho profissional. 

Contra essa orienta^ao se poderia objetar que as capacidades 

criadoras do aluno poderiam ser sufocadas. Mesmo que se conceba 

essa capacidade criadora em termos individuals e nao nos moldes de 

nm trabalho cooperative, esse risco nao existe, visto que sao varias 

as fontes e as modalidades de estimulos existentes em nossos cursos, 

dirigidos no sentido de fomenta-las. Oportunidade excelente e ofe- 
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recida pelos cursos de especializagao, onde o aluno deve se desin- 

cubir de projetos completos de pesquisa. 

Foi considerando que o estabelecimento dos novos habitos de 

trabalho e a transmissao dos novos valores e ideiais a que ja nos 

referimos sao tao importantes para a formagao do pesquisador quan- 

to sua famiiiaridade com os procedimentos tecnicos, que esta pesqui- 

sa se organizou. Nao se pode dizer que esses objetivos tenham sido 

atingidos. Isso em parte se deve as resistencias inevitaveis do pro- 

prio aluno, participante de um meio dominado pelos padroes indi- 

viduals de trabalho. De outra parte, nao houve continuidade na uti- 

Iiza9ao desse esquema nas pesquisas de treinamento. Fica, entretan- 

to, registrada a experiencia feita, com a descrigao dos recursos utili- 

zados e as fases de seu desenvolvimento. 

1 — O Tema de Estudos 

Desde a sele^ao do tema, o trabalho foi orientado tendo em vis- 

ta as necessidades de uma pesquisa de treinamento. Ao se escolher 

o ajustamento do aluno vindo do interior para a Faculdade de Filo- 

sofia procurou-se atender as seguintes cxigencias: 

1) A exiguidade do tempo disponivel pelos alunos, tendo em 

vista tanto a pequena duragao do periodo letivo, quanto o fato da pes- 

quisa de treinamento nao se realizar em regime de tempo integral, mas 

ser apenas uma das obrigagoes, entre varias outras impostas pelas dc- 

mais disciplinas do curso e que precisam ser cumpridas concomitan- 

tcmente. Desse modo, foi necessario escolher um tema suscetivel de 

sofrer limitagoes bastante grandes, sem, contudo, ficar prejudicado do 

modo fundamental. 

2) A oportunidade de familiarizar o aluno com as tecnicas mais. 

correntes na pesquisa sociologica, tanto no que se refere ao levanta- 

mento quanto a elaboragao de materiais. No caso presente, a inten- 

gao foi principalmente preparar o aluno para as tarefas relacionadas 

com a construgao e a aplicagao de entrevistas e questionarios, bem 

como a elaboragao de resultados conseguidos atraves desses instru- 

mentos. 
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3) A facilidade de acesso as fontes, afim de evitar todo o dis- 

pendio de esforgos que nao o estritamente imposto pelas necessidades 

de treinamento. O tema escolhido peenchia especialmente essa exi- 

gencia, pois concentrava num so local -e melhor ainda, no proprio 

local de estudo dos pesquisadores- toda a documenta^ao e toda a po- 

pula?ao a ser considerada. Sao obvias as enormes vantagens dessa 

situa^ao, quando se pensa nas tarefas que podem ser feitas parcela- 

damente, aproveitando hiatos evetuais nos programas cotidianos dos 

alunos, ou quando se lembra da simplifica^ao dos problemas de loca- 

lizar e abordar informantes. 

4) A possibilidade de aproveitamento das experiencias pesso- 

ais dos pesquisadores. Como ja tem sido observado, a critica dessas 

experiencias, a partir de uma perspectiva sociologica, constitui um 

auxiliar valioso nas fases iniciais de um estudo, quando se procura 

descobrir e selecionar as variaveis relevantes para aproposigao de 

um problema e para a escolha das vias mais adequadas para o sen 

tratamento. Desse ponto de vista, completando a visao aberta pelos 

conhecimentos teoricos, as experiencias pessoais constituem elemento 

importante no planejamento de uma pesquisa, especialmente quando 

nao e possivel utilizar, como acontece numa pesquisa de treinamento, 

o recurso de levantamentos exploratorios. 
\ 

5) A necessidade de provocar o interesse do aluno. Faltando, 

numa pesquisa de treinamento, as modalidades de incentive e con- 

trole de atividades, normalmente presentes nas situagdes de trabalho 

profissional, impoe-se a escolha de um tema capaz de prender o alu- 

no e mante-lo disposto a cumprir as tarefas que Ihe forem atribuidas, 

afim de garantir um minimo de disciplina e regularidade no trabalho. 

A importancia desse aspecto se evidencia quando nos lembramos que 

o aluno inicia o curso de treinamento com um expectativa e uma re- 

presentagao do trabalho de pesquisa que logo se chocam com as obri- 

gacoes monotonas, cansativas e demoradas que os esperam e que sao 

inevitaveis nos procedimentos tecnicos. 

A exposigao das razoes para a escolha do tema ja evidenciam as 

condi^oes precarias a que a pesquisa de treinamento tem de se aco- 

modar, e o peso das exigencias extranhas ao processo de transmissao 

dos conhecimentos tecnicos. 
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II — A Organizagao dos trabalhos e o projeto de pesquisa 

Foi tendo em vista esses problemas que se procurou organizar o 

treinamento em torno de um tema que desse unidade aos trabalhos. 

O objetivo previsto para o Curso de Metodos e Tecnicas e o de ades- 

tar o aluno nos instrumentos de investigajjao e interpreta^ao elabora- 

dos pela sociologia e nao fazer com que ele participe de projetos com- 

pletes de pesquisa, em que esses instrumentos fossem organicamente 

utilizados. Esse e um alvo deixado para etapas mais avangadas de 

seus estudos. Apesar disso ,entretanto, na parte pratica do curso, que 

e complementar as exposigoes teoricas e que visa principalmente o 

ensino das tecnicas de investigagao, optou-se pela integra^ao dos va- 

ries procedimentos que deveriam ser apresentados aos alunos. Com 

esse expediente o que se tentou foi subtrair o aluno da perda de in- 

teresse que o trabalho parcelado acarreta; a preserva^ao desse esti- 

mulo toma-se necessaria especialmente quando nao estao presentes 

outros, tao ou mais poderosos, como por exemplo, a remuneragao. 

De acordo com essa decisao foi elaborado um projeto limitado, cujas 

diferentes fases deveriam ser desenvolvidas de modo desigual, rece- 

bendo maior enfase aquelas que se referiam precisamente aos ob- 

jetivos do curso. Desse modo foi feita, antes do inicio do ano letivo 

c sem a participagao dos alunos, a parte mais geral do plane]amento 

da pesquisa, em que se tratou da proposi^ao do problema escolhido, 

da discussao dos conceitos que seriam utilizados e da formulagao de 

algumas hipoteses de trabalho. A parte referente aos procedimen- 

tos tecnicos, isto e, a defini^ao da populagao a ser estudada e a 

selegao e construgao dos instrumentos de coleta e analise de materiais 

foram deixados para o decorrer do curso, visto que constituiam ma- 

teria que fazia expressamente parte de seus objetivos. 

Nao cabe aqui, reproduzir por complete aquela primeira parte 

do plane] amento. £ suficiente indicar suas linhas gerais e esclarecer 

que teve em vista o aproveitamento de resultados integrados na teoria 

sociologica e com os quais os alunos ja estavam familiarizados atra- 

ves do Curso de Introdugao a Sociologia. 

A proposigao do problema partiu da constata9ao do elevado 

numero de estudantes vindos do interior do Estado de Sao Paulo, 
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existentes na Faculdade de Filosofia. Procurando dar um tratamen- 

to sociologico a essa questao, o objetivo seria o de saber: 

1) Quais as condigoes sociais proprias as cidades do interior 

que levam os jovens a sair em busca de instru^ao, e que 

condigoes peculiares a Capital os atrai? 

2) Os jovens que passam de um meio social para outro estao 

sujeitos a dificuldades de integra^ao no sistema de relagoes 

sociais e de acomoda^ao aos conteudos culturais? Quais os 

canais sociais existentes para o seu ajustamento? 

Procurou-se compreender todo o processo que envolve a decisao 

de saida do interior, a definigao da conduta em Sao Paulo e os fins 

visados pelos jovens aproveitando as perspectivas abertas pelo con- 

ceito de sistema de a^ao (1), ja do conhecimento do aluno. Tanto no 

que se refere ao meio social de origem, quanto ao de chegada, houve 

a preocupagao de localizar a posi^ao e os papeis dos jovens no sis- 

tema de relagoes sociais e os padroes culturais aos quais o seu corn- 

portamento (nos aspectos que dizem respeito a este estudo) estava 

vinculado. A intengao era a de captar os motives subjacentes a agao 

do jovem, a determinagao do curso e do sentido de sua conduta em 

Sao Paulo e a definigao dos objetivos por ele visados. Tanto os mo- 

tivos da a^ao, quanto o seu curso e quanto os seus fins foram consi- 

derados como momentos integrados de um mesmo processo, referido 

sempre as condigoes do sistema social e do sistema de cultura. Ainda 

a partir desse mesmo esquema, foi definido o conceito de ajustamen- 

to social. 

O conceito de sistema social implica na concepgao de um con- 

junto de status e papeis sociais mutuamente referidos e vinculados a 

uma trama de relagdes socais. A operagao adequada desse sistema 

depende da satisfa^ao de certos requisites funcionais: e necessario 

que, no mmimo, expectativas de comportamento sejam incorporadas 

pelos agentes e que existam condi?6es de ordem psiquica e cultural 

para que essas expectativas possam ser cumpridas de modo satisfa- 

torio. Desse modo, desenvolvem-se, nas sociedade, tecnicas de con- 

(1) — Cf. Talcott Parsons, The Social Sysicm. Londres, Tavistock Publications,. 
1952. Talcott Parsons e Edward Shills, Toward a General Theory of Action^ 
Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1951. 
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trole no sentido de fazer com que seus membros venham a desem- 

penhar adequadamente e de acordo com os comportamentos sancio- 

nados, os papeis inerentes a seu status. O processo de ajustamento 

e, assim, concebido em termos do maior ou menor grau em que o 

jovem for capaz de satisfazer as expectativas definidas em relagao a 

ele e de assumir a posigao que Ihe foi prevista no novo meio social 

em que se fixou. Nosso foco de interesse sao as condi^oes sociais 

em que esse processo ocorre; as dificuldades individuals, os dramas 

psicologicos porventura envolvidos so irao interessar na medida em 

que fome^am elementos par penetrar e conhecer essas condi^oes 

sociais. 

Proposto o problema, e definidos os conceitos que iriam ser 

usados no trabalho, procurou-se formular algumas hipoteses que 

pudessem orientar o processo de observa^ao e presidir a selegao dos 

aspectos da realidade que deveriam ser levados em conta. 

Um dos pontos de partida foi a contatagao de que areas cada 

vez maiores do Brasil, estao sendo incorporadoas ao sistema econo- 

mico capitalista e que esse fenomeno acarreta transformagoes em va- 

ries sctores da vida social, levando a um afastamento, em maior ou 

menor grau, dos padrdes tradicionais e a sua substitui^ao por padroes 

uibanos. Com base nessa afirma^ao, considerou-se que o maior con- 

tingente de cstudantes que tern se dirigido a Sao Paulo e oriundo da- 

quelas cidades que estao sofrendo de modo mais sensivel essa mu- 

danga. Uma vez assentes esses elementos, foi proposta uma primeira 

hipotese (referida ao primeiro grupo de problemas): 

Com essa mudanga, estaria se operando uma alteragao no sis- 

tema de posi?6es sociais, surgindo novas aspiragdes nos indivi- 

duos que vivem essa situagao. Isto os leva a recorrer a determi- 

nados centros urbanos (neste caso particular, Sao Paulo) onde 

se desenvolveram instituigdes distinadas a fomecer o necessario 

adestramento para que possam ser satisfatdriamente cumpridos 

os papeis inerentes a esses status. Ao mesmo tempo estaria ocor- 

rendo um afrouxamento ou alteragao das formas tradicionais 

contrdle social, permitindo o desligamento dos individuos da- 

quelas comunidades. 

Outro ponto de partida, foi a constatagao de que existe uma di- 

ferenga de estilos de vida entre as cidades do interior e uma cidade 
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como Sao Paulo. Reconhecida essa diferen^a, e de se supor que os 

estudantes, ao passarem de um meio social para outro, vao ter de 

cnfrentar condigoes de vida que sao novas e para as quais nao foram 

preparados nas situagoes vividas anteriormente. Vao, portanto, atra- 

vessar uma fase diffcil. Pode-se assim, supor que haja um pe- 

rfodo de desajustamento que o grupo de estudantes vindos do inte- 

rior enfrenta quando passa a viver em Sao Paulo. Considerando-se 

que esses estudantes provem de meios sociais diferentes, pode-se 

tambem admitir que estejam equipados de modo desigual para re- 

solver os probiemas que tiverem de enfrentar, estando uns mais e 

outros menos capacitados a ajustar-se as novas situagoes. Com isto, 

sc propoz uma segunda hipotese (referida ao segundo grupo de pro- 

biemas) : 

O periodo de desajustamento do grupo de estudantes vindos do 

interior se estende por espagos de tempo que variam. Quan- 

to mais o meio social antigo se aproxima do tipo em que inclui 

o meio social novo, tanto maior rapidez ou facilidade de ajusta- 

mento; quanto mais o primeiro se diferengar do segundo, tan- 

to maior a lentidao ou dificuldade desse processo (1). 

Com isto, se pode passar a uma terceira ordem de cogitagoes, is- 

to e, de quais sao os meios que o novo ambiente social proporciona pa- 

ra que o grupo de jovens consiga superar essa fase critica, quais os ca- 

nais de ajustamento que oferece. Neste ponto, e de se notar o inte- 

resse da analise se realizar durante a fase de ajustamento desses jo- 

vens . No periodo em que, esse processo esta em curso, os individuos 

nao adquiriram ainda habitos capazes de faze-los perder a consciencia 

dos motivos de seus atos, sabendo como e porque vem a procurar 

determinados locais e grupos de pessoas. Nao tendo uma rotina de vi- 

da organizada, que os leve a submeter-se insensivelmente a uma se- 

qiiencia mais ou menos fixa de eventos, dentro de um certo ritmo, 

emprestam ainda um sentido a sua agao. Assim, toma-se mais facil 

apanhar, atraves desses individuos que estao vivendo o processo, os 

mecanismos de ajustamento existentes no meio social considerado, 

aparecendo com maior nitidez os canais disponiveis para esse fim. Co- 

mo nao estamos tratando genericamente do ajustamento de pessoas 

(1) — Esta hipotese precisou ser reformulada em vista do material colhido. 
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que se transferem do interior para Capital, mas sim do ajustamento de 

grupos de estudantes que se dirigem para SaoPaulo visando expres- 

samente utilizar-se dos recursos fornecidos pelo ensino superior, jus- 

tifica-se que tomemos o meio social por ele formado como principal 

unidade de trabalho, considerando apenas uma das institui^oes que 

o integram: a Faculdade de Filosofia. Interessa-nos saber em que 

medida essa escola contribui para o ajustamento desses estudantes. 

Em relagao a esse ponto, podem ser formuladas duas hipoteses al- 

ternativas: 

a) A Faculdade de Filosofia funciona como fator propicio aa 

ajustamento do estudante vindo do interior, proporcionan- 

do-lhe a constitui?ao de um meio social favoravel. Permite: 

a formagao de um grupo de convivencia onde se estabele- 

cem lagos de solidariedade que atenuam as tensdes a que 

estao sujeitos e onde podem colher elementos capazes de fa- 

miliariza-los com o novo ambiente e adota-los conveniente- 

mente para nele viver. (A constituigao desse meio social fa- 

voravel ocorre atraves da formagao de grupos de estudos, da 

freqiiencia a bailes, excursoes, jogos, da participagao das. 

atividades do Gremio etc. ) . 

b) A Faculdade de Filosofia funciona como fator desfavoravel 

a esse ajustamento, criando um ambiente hostil ou indife- 

rente, onde os estudantes vindos do interior se sentem des- 

vinculados e que tambem nao Ihes oferece possibilidades de 

se adestrar convenientemente para viver nas novas situagdes. 

(o desinteresse ou rejeigao por parte dos colegas da Capital,, 

o carater "fechado" de certos grupos, a natureza das rela- 

gdes professor-aluno, as dificuldades experimentadas fren- 

te as novas tecnicas de ensino e as expectativas quando a 

realizagao dos deveres escolares, podem ser fatdres de re- 

tardamento do processo que nos intessa). 

O fato de tomarmos a Faculdade de Filosofia como principal fo- 

co de interesse nao significa que de todo nao nos preocupemos com 

os canais de ajustamento oferecidos pela sociedade em geral. Nesse 

sentido, podemos sugerir que: 
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Os grupos de parentesco, as rela^oes de trabalho, a convivencia 

mantida nos locals de alojamento e alimentagao, a participagao 

em atividades recreativas, etc. agem no sentido de facilitar o 

ajustamento do estudante vindo do interior. 

Ill — O levantamento de materiais. 

1) Levantamento e classificagdo da populagdo em estudo. 

A fase inicial dos trabalhos comprendeu o inventario da totalida- 

de dos alunos que ingressaram na Faculdade de Filosofia em 1956. O 

levantamento e a descri^ao dessa populagao impunha-se como a pri- 

meira etapa necessaria para a definigao do grupo que iria ser estuda- 

do. Dentre todos os alunos matriculados nos primeiros anos das va- 

rias sec^oes da Faculdade de Filosofia, apenas alguns interessavam 

ao estudo e esses precisavam ser cuidadosamente identificados de 

acordo com os criterios estabelecidos na proposigao do problema e na 

formula^ao das hipoteses. Esse levantamento inicial foi feito atraves 

de pesquisas realizada na Secretaria da Faculdade de Filosofia, apro- 

veitando-se a documentagao existente nos protocolos dos alunos. Com 

essas informa?6es foi elaborada uma ficha na qual: a) se especificava 

os dados correntemente usados para intentifica^ao pessoal; b) se re- 

construia o tipo de formagao escolar recebida pelo aluno, com os pe- 

riodos de tempo e os locais em que ela se realizou. 

Os dados contidos nesse segundo item possibilitam a descrigao 

do grupo de alunos, num nivel de diferenciagao suficiente para os 

objetivos do estudo. Eles indicam alguns aspectos das condigoes de 

vida do aluno, anteriores ao seu ingresso na Faculdade de Filosofia. 

Em primeiro lugar eles nos permitem inferir as caracteristicas mais 

gerais do equipamento intelectual que os jovens trouxeram consigo 

para enfrentar o trabalho numa escola superior, onde seus habitos 

escolares irao sofrer mudangas consideraveis. For essa via, nao se 

conhece as diferengas individuals de formagao intelectual; ela permite 

captar as variagdes grupais, atraves da observagao dos curnculos dos 

diversos tipos de curso fundamental e medio, suficientemente distin- 

tos para que se considere diversificada a formagao recebida em cada 

um deles. De outra parte, por esses dados e possivel determinar, atra- 
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ves dos locais em que foram realizados os cursos, a area de proveni- 

encia do aluno e tambem se percebe, grosseiramente, o seu meio so- 

cial do origem e o preiodo de tempo em que ele ficou exposto as in- 

fluencias de um mesmo ambiente socio-cultural. Por ai tambem se 

pode notar o grau de vinculagao do aluno ao meio social antigo, ou o 

grau de mobilidade por ele ja experimentado. Para o nosso problema. 

sao fundamentals as diferengas entre alunos que chegaram a Sao Pau- 

lo sem nenhuma estadia regular previa em meios sociais extranhos ao 

seu proprio e outros que acusam experiencias desse tipo. 

Finalmente, a especificagao da epoca em que foram feitos os 

cursos, quando considerada em rela^ao a data de nascimento, permi- 

te a defini^ao de grupos de idade, procedimento importante quando 

se trata de problemas de ajustamento. Ainda mais, os dados sobre 

os periodos de tempo em que transcorreram os cursos, quando com- 

binados com os locais em que estes foram realizados, introduzem 

maior seguran?a nas conclusoes sobre estabilidade ou mobilidade dos 

jovens. £ claro que se todos os cursos foram feitos sem interrupgao 

e se sabemos onde foram feitos, podemos conhecer precisamente o 

paradeiro do aluno pelo menos durante os sete anos de dura^ao desses 

cursos, isto e dos onze anos de idade ate o ingresso na Faculdade de 

Filosofia. Isto nos data, em termos gerais, uma indicagao da homo- 

geneidade ou diversifica^ao das situa^oes socais vividas pelo jovem. 

Esse tipo de inferencia sera tanto menos significativa quando maiores 

forem os periodos de interrup^ao porventura ocorridos durante os 

cursos, entre eles, ou entre o termino do curso secundario e a entra- 

da para a Faculdade de Filosofia. 

Esse criterio, dos locais e periodos de realiza9ao dos cursos foi, 

em nosso esquema, combinado com os dados sobre a cidade de nasci- 

mento, numa tentativa de estender o ambito dos conhecimentos uteis 

para a descri^ao preliminar do universo a ser estudado. A suposigao 

e a de que os alunos que nasceram e fizeram todo o curso secundario 

em uma determinada localidade sao os que apresentam maior estabi- 

lidade. Esse criterio nao se reveste da mesma seguran^a que o apre- 

sentado no paragrafo anterior, pois nao dispomos de informagoes so- 

bre © periodo que medeia entre o nascimento do aluno e o seu ingres- 

so nos cursos medios. £ claro que , nesse espago de tempo, a famflia 
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do aluno pode ter se ausentado provisoriamente da cidade em que ele 

nasceu e retomado a ela posteriormente. 

Terminado esse levantamento para os alunos que em 1955 in- 

gressaram na Faculade de Filosofia, procedeu-se a classifica^ao des- 

se material, de acordo com os criterios ja discutidos. O esquema dessa 

classificagao foi o seguinte: 

1) Alunos que fizeram todo o curso secundario no interior e 

na mesma cidade, independentemente do local de nascimen 

to. 

2) Alunos que fizeram todo o curso secundario em Sao Paulo, 

indenpendentqmente do lopal de nasc^nento. 

3) Alunos que fizeram todo o curso secundario na cidade 

de nascimento 

a) No interior 

b) Em Sao Paulo 

c) Em outros estados 

4) Alunos que fizeram o curso secundario em localidades di- 

ferentes (mobilidade durante o primeiro ciclo, entre o pri- 

meiro e o segundo ciclo, durante o segundo ciclo). 

Essas categorias todas foram detalhadas, tendo em vista conside- 

rar se a mobilidade ocorreu entre cidades do interior, se os alunos 

registram passagens por Sao Paulo, ou por outros Estados, e se ocor- 

reu interrupgao entre os cursos. Considerou-se tambem a idade dos 

alunos, o tipo de curso feito e a epoca de seu termino. Com base nessa 

classificagao foi selecionada a populagao a ser estudada. 

1. Alunos que fizeram todo o curso secundario no interior 

Popula^ao incluida no estudo 

Termino do 2.° ciclo numero de alunos 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

7 

14 

16 

41 

38 

Total 116 
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2. Alunos que fizeram parte do curso secundario no interior (1.° 

ciclo) e parte em Sao Paulo (2.° ciclo) 

Termino do 2.° ciclo numero de alunos 

1950 0 

1951 1 

1952 3 

1954 8 

1955 16 

Total 28 

3. Alunos que fizeram todo o curso secundario em Sao Paulo (gru- 

po de controle) — 37. 

Populagao excluida do estudo 

1. Alunos que fizeram todo o curso secundario em Sao Paulo (po- 

pula^ao da qual foi extraido o grupo de controle) 

Termino do 2.° ciclo numero de alunos 

1950 10 

1951 10 

1952 20 

1953 65 

1954 87 

Total 192 

2. Alunos que fizeram todo o curso secundario em Sao Paulo 

Termino do 2.° ciclo numero de alunos 

  1949 22 

3. Alunos que fizeram todo o curso secundario no interior 

Termino do 2.° ciclo numero de alunos 

  1946 U 
1947   1949 8 

Total 19 

4. Alunos que fizeram parte do curso secundario em Sao Paulo e 

parte no interior 
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Fixagao em Sao Paulo antes de 1950 18 

Mobilidade muito grande entre Sao 

Paulo e o interior 11 

Total 29 

5. Miscelanea 

Diplomados por Escola Superior 16 

Professores secundarios 1 

Curso secundario no extrangeiro 1 

Bolsista extrangeiro 1 

Seminaristas 11 

Curso de Madureza 19 

Matncula mediante apresentagao de 

trabalho 1 

Provenientes de outros Estados 29 

Nascidos em outros Estados e Paizes 

e que acusam mobilidade muito gran- 

de no curso secundario 13 

Total 92 

Firmados os criterios para a descrigao preliminar da popula^ao, 

procurou-se determinar, mais precisamente, a proveniencia, em ter- 

mos de distribuigao ecologica, do aluno que em 1958 ingressou na 

Faculdade de Filosofia. Esse procedimento se impunha como uma 

decorrencia das hipoteses formuladas no projeto de pesquisa. Partiu- 

se da constata^ao de que as condigoes sociais no interior do Estado 

de Sao Paulo nao sao homogeneas e da suposigao de que o ajustamen- 

to a situagao encontrada' na Capital estaria referido as situagoes so- 

ciais vividas anteriormente. Foi suposto ainda, que o maior contingen- 

te de alunos seria fornecido pelas regioes que estivessem passando por 

processo mais intenso de transformagao, tendendo para a organizagao 

da vida de acordo com padroes urbanos. A preocupagao foi, assim, de 

tomar por referencia esse processo de mudanga social e estudar a pro- 

veniencia do aluno da Faculdade de Filosofia, observando se existe um 

padrao de distribuigao, com maior ou menor concentragao em determi- 

nadas areas do Estado, definidas mediante criterios que de algum mo- 

do reflitam esse processo de transformagao. 



Nao sao muito ricas, no Brasil, as informa^oes dispomveis sobre 

a constela^ao de fatores realmente presentes nas situa^oes concretas 

que se procura caracterizar do ponto de vista do complexo urbaniza- 

qao, industrializa^ao e seculariza^ao da cultura. Entretanto, sem du- 

vida alguma, no Estado de Sao Paulo, a Capital e a area que realiza 

mais plenamente essas caracteristicas, nao encontrando paralelo em 

outras regides. Foi, por isto, isolada neste trabalho. No que se re- 

fere ao interior do estado, a subdivisao em areas que serviria a esta 

pesquisa seria aquela que, construida embora a partir de outros pon- 

tos de vista, refletisse pelo menos indiretamente o fenomeno de mu- 

danga social acima referido. Entre os trabalhos existentes nesse sen- 

tido, o que se revelou mais conveniente, foi o elaborado por Vicente 

Unser de Almeida e Otavio Teixeira Mendes (3). 

O zoneamento nele proposto oferece, para esta pesquisa, em 

relagoes aos trabalhos congeneres (4), a vantagem de permitir uma 

sumarizagao conveniente dos dados de que dispomos. As tres zonas 

que os autores apresentam, constituem classes com limites bem defini- 

dos e com uma amplitude suficientemente grande para tornar signifi- 

cativa a classificagao do material, levantado num universe reduzido. Se 

tornado por base um dos trabalhos que subdividem o estado numa plu- 

ralidade de pequenas areas, a distribuigao dos 490 casos aqui consi- 

derados tornar-se-ia demasiado dispersa. 

O criterio adotado no referido trabalho foi o de subdividir o 

estado de acordo com as diferente etapas de colonizagao e poamen- 

to, definidas com base em surtos imigratorios -nacionais e europeus- 

bem como em movimentos migratorios intermos a Sao Paulo. Esta- 

belecidas essas fases, verificaram os autores sua correspondencia com 

as areas agro-eoonomicas do Estado, convencionalmente conheci- 

das como Zona Velha, Zona de Transigao e Zona Nova. O criterio 

morfologico utilizado nesse trabalho constitui base suficiente para 

se proper em termos gerais as diferengas socio culturais observaveis 

no Estado de Sao Paulo. As etapas de povoamento e colomzagao^ 

(3) — Vicente Unser de Almeida e Otavio Teixeira Mendes, Migra^do Rural 
Urbana. Sao Paulo, Secretaria da Agricultura, 1951. 

(4) — Uma noticia completa sobre esses trabalhos se encontra em Juarez Bran- 
dao Lopes, "Zonas Ecologicas do Estado de Sao Paulo", in Educagdo e 
Ciencias Sociais, v. 2, n.0 5, 1957. 
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variaveis basicas consideradas para a determinagao das tres zonas,. 

estao intimamente ligadas as modalidades de desenvolvimento econo- 

mico, de ordenaqao das rela^oes sociais e de determina^ao dos pa- 

droes culturais, refletindo indiretamenle os estilos de vida que, entre 

nos, se configuraram em torno das formas de apropriagao e explo- 

ra9ao do solo. O exame da proveniencia dos alunos da Faculdade 

de Filosofia estara sempre referido a essas quatro diferentes areas: 

a cidade de Sao Paulo, e as Zonas Velha, de Transi?ao e Nova. 

2) O Roteiro de entrevista 

Para a parte de pesquisa de campo, condiderou-se a conveni- 

encia de utilizar um instrumento que permitisse treinar o aluno simul- 

taneamente nos procedimentos basicos envolvidos na constru9ao e 

aplicagao de questionarios e entrevistas. A utilizagao de um instru- 

mento desse tipo, justifica-se em face da propria dificuldade que se 

encontra ao se tentar caracterizar precisamente o que seja um ques- 

tionario e o que seja uma entrevista. As varias tentativas de distin- 

guir um do outro, com base em aspectos formais ou na modalidade de 

intercambio estabelecido entre informante e pesquisador, nao sao 

muito consistentes. Costuma-se, por exemplo, diferengar questionario 

de entrevista, definindo o primeiro como uma formula escrita, a ser 

preenchida pelo proprio informante, e a segunda, como uma situagao 

que implica em contacto face a face e na interagao de duas pessoas. 

Tecnicamente, a conseqiiencia importante e que, no primeiro casov 

a formula escrita seria o unico veiculo de comunicagao com o infor- 

mante, de modo que a validade dos resultados estaria em grande 

parte dependendo de cuidados formais que garantissem a inteligibi- 

lidade plena dos quesitos; no segundo caso, o entrevistador passaria 

a ser o elemento chave de comunicagao de modo que a enfase se 

deslocaria para a prescrigao pormenorizada das instrugoes a ele di- 

rigidas. Mas essas sao distingoes que se revelam inoperantes. Basta 

lembrar um tipo de instrumento que, do ponto de vista desse crite- 

rio, questionario e entrevista se confundem: caso em que se utiliza 

um rol de perguntas formuladas de antemao, cujas respostas sao 

previstas como altemativas fechadas, a serem escolhidas pelo infor- 

mante ofl registradas pelo pesquisador, no decorrer de um intercam- 
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bio verbal. Nesse caso se conserva, do primeiro criterio, a formula 

pre-estabelecida (e as exigencias formais) e do segundo, o contacto 

pessoal como elemento necessario (e portanto, o controle do entre- 

vistador). 

Outra tentativa de diferenciagao e a que toma por base o grau 

de liberdade e de iniciativa permitidos aos pesquisadores: o questio- 

nario (ou o formulario) conteria questdes que nao comportam alte- 

ragoes; a entrevista implicaria na sele^ao, pelo proprio pesquisador, 

dos itens e quesitos a serem abordados e na escolha do modo mais 

conveniente de formula-los em cada caso. Para que fique clara a 

precariedade dessa diferencia^ao, basta lembrar as pesquisas de ati- 

tudes, em que e fundamental a padronizagao dos estimulos aos quais 

.sao submetidos os informantes. Nessas pesquisas, tera sempre uma 

importancia muito grande a reda^ao das perguntas e a ordem de sua 

apresenta9ao e assim, do ponto de vista formal sera impossivel di- 

ferenciar um questionario (ou formulario) de um roteiro de entre- 

vista estandartizada, pois ambos supoem a observancia de um esque- 

ma rigorosamente estabelecido. 

Do ponto de vista da fungao no process© de pesquisa, todos os 

instrumentos que convencionalmente chamamos questionarios e en- 

trevistas, em todas suas modalidades, podem ser usados indiferen- 

temente, em quaisquer dos momentos do trabalho, dependendo da 

^dequagao a cada caso particular. Nas fases exploratorias ou de pla- 

nejamento de uma pesquisa, por exemplo, pode ser indicada a utili- 

zagao desde formas pouco estandartizadas, como recurso auxiliar 

para identificagao dos aspectos relevantes para o trabalho e para a 

formulagao de hipoteses, ate instrumentos sumarios que visam o le- 

vantamento descritivo da populagao de acordo com determinadas 

variaveis. Quaisquer dos tipos de questionarios ou de entrevistas 

pode ser usado como instrumento central para a coleta de materials; 

podem tambem indistintamente funcionar como recurso de comple- 

mentagao dos dados levantados por outras vias, dependendo de sua 

adequagao ao problema e ao modo pelo qual ele ^ievera ser tratado. 

Nesses termos, portanto, nao sao definitivas as tentativas de dis- 

tinguir questionarios de entrevista, nem do ponto de vista de sua for- 

ma, nem do ponto de vista de sua fungao no processo de pesquisa. 

Kealmente, sao fluidos os limites entre ambos, e a inclusaO de um 
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determinado instrumento em uma ou outra dessas categorias depen- 

dera apenas da enfase relativa colocada em seus elementos consti- 

tutivos que, basicamente, sao os mesmos. Tanto questionarios quan- 

to entrevistas podem ser considerados, em suas multiplas modalida- 

des, como o resultado da utiliza^ao de um mesmo principio, que 

vem sendo crescentemente explorado e elaborado nas ciencias so- 

ciais, e que diz respeito a possibilidade de obter informa^oes con- 

troladas, fidedignas e validas do ponto de vista cientifico por meio 

de perguntas e respostas. Expressao completa dessa linha, e a afir- 

ma?ao de Gordon Allport: "Se desejamos saber como as pessoas se 

sentem, quais as suas experiencias e as coisas das quais se lembram, 

quais suas emogoes e motivos, quais as razoes para agirem como o 

estao fazendo — por que nao Ihes perguntar?" (5). 

Sao os qualificativos que utilizamos no paragrafo anterior -in- 

fonna^des fidedignas e validas- que colocam os problemas de cons- 

tru^ao, de aplicagao e de elaboragao de resultados. Sao esses requi- 

sites de rigor cientifico que determinam muito precisamente a ma- 

nipula^ao adequada, em cada caso particular, do mesmo principio 

geral e que definem a forma conveniente do instrumento a ser utili- 

zado e a fungao prevista para ele na pesquisa. 

Na falta de uma terminologia generica, continuamos a nos re- 

ferir a questionarios e entrevistas; ja se nota, porem, na literatura 

tecnica, a tendencia de utilizar entrevista como o termo mais copre- 

ensivo. Mas o que nos interessa aqui, e que esse instrumentos sao 

flexiveis tanto do ponto de vista da forma, quanto do ponto 

de vista do conteudo. Ha uma gama muito grande de modali- 

dades que podem ser utilizadas, dependendo do nivel de conheci- 

mento e do grau de precisao que se deseja atingir. Mas, em termos 

gerais e do ponto de vista tecnico, isto e, de constru^ao ,aplica9ao e 

elaboraeao de resultados, eles podem ser tratados unitariamente, ha- 

vendo um conjunto de normas e regras basicas que valem para todos. 

Nao resta duvida que ha a formaliza^ao e a ordenagao de conheci- 

mentos que dizem respeito especificamente a certos tipos de instru- 

mentos. Mas esses resultados sao particulariza^oes e refinamentos 

(5) — Citado em Jahoda, Deutscb and Cook — Research Methods in Social 
Relations, vol. I, The Dryden Press — New York — 1953, (third printing) 
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de problemas que podem ser tratados em termos gerais. Questdes- 

fundamentals referentes a reda^ao e k seqiiencia das perguntas, as 

partes que compdem um protocolo completo, aos passos necessarios 

para a construgao do instrumento, as condi^des de aplicagao, a re- 

visao e critica das respostas obtidas, a classificagao, codificagao e 

tabulagao das informagdes, podem ser tratados conjuntamente. 

Como o que estava em pauta era uma pesquisa de treinamento 

o tipo de roteiro a ser usado foi escolhido tendo em vista conseguir 

o tratamento mais completo possivel dessas varias questdes. Com 

esse objetivo, projetou-se um roteiro estandartizado, o que nos pare- 

ceu a forma mais conveniente de apresentar os problemas de cons- 

tru^ao e adestrar o aluno no referente a redagao e seriagao, bem co- 

mo familiariza-lo com as varias modalidades de perguntas corren- 

temente usadas. O roteiro entandartizado oferece tambem, em pes- 

quisas de treinamento, a vantagem de exercitar o aluno para a disci- 

plina profissional, fazendo com que ele facilmente perceba que a en- 

trevista, enquanto via de conhecimento cientifico, corresponde a uma 

situagao controlada e como o desvio das normas prescritas para sua 

realiza^ao pode resultar na introdu^ao de erros nos resultados. Um 

roteiro estandartizado permite que se proponha em seus devidos ter- 

mos os problemas de ajustamento entre pesquisador e informante, 

servindo como boa referenda para se indicar a natureza dessas re- 

lagoes e os limites dentro dos quais elas devem se desenvolver. O 

roteiro projetado compoe-se quase todo de perguntas com alternati- 

vas fechadas para respostas. Isto apresenta a vantagem de, posterior- 

mente, facilitar exercicios de codificagao. Cuidou-se, entretanto, de 

deixar algumas perguntas em aberto, tendo em vista adestrar o aluno 

nas questoes de classifica^ao de respostas e dos recursos correntes para 

a definigao das categorias a serem utliizadas. 

De modo geral, o roteiro que foi utilizado nao e de facil aplica- 

qao; mas as complica^oes introduzidas resultam das exigencias de trei- 

namento. E' preciso que o aluno fique com uma visao completa dos 

procedimentos subjacentes a utilizagao de entre vistas e das possibili- 

dades que esta abre como recurso de investigagao social. Satis- 

fazer a essas exigencias em um so instrumento de trabalho, e trans- 

fonna-lo necessariamente numa pega complexa. Isso, entretanto, nao 

nos parece defeito grave quando os fins sao de treinamento. Pelo con- 



— 29 — 

trario, um roteiro demasiado simples 6 menos produtivo na medida que 

solicita pouco do pe^quisador. Uma entrevista que realmente exija 

a presenga do aplicador, que mobilize sua imagina^ao e sua inicia- 

tiva (dentro dos limites previstos no plane]amento) atinge melhor 

os objetivos de formagao. Por esse motivo, mesmo as perguntas com 

respostas fechadas nao sao simples e poucas vezes aparecem com ca- 

tegorias dicotomicas do tipo sim e nao. Sao conjuntos que exigem 

do entrevistador certo esforgo para discernir nas respostas do in- 

formante -que freqi)entemente considera o seu caso como impar 

e inajustavel as situagoes propostas no roteiro- os elementos que jus- 

tificam sua inclusao numa ou noutra das categorias estabelecidas, 

ou, se realmente for o caso, para registra-la como situagao que esca- 

pa aos modelos previstos. Isso e util principalmente como recur- 

so de compensagao para as inumeras medidas de padronizagao do 

comportamento do entrevistador, submetido a um roteiro estandar- 

tizado e as repetidas exigencias de estrita observancia das instrugoes 

recebidas. Outra circunstancia que se refletiu nas dificuldades de 

utilizagao do roteiro, e agora especialmente no que se refere a sua 

extensao, foi a necessidade de tornar clara a referencia do instrumen 

to de coleta de dados as diretrizes tragadas na fase de plane]amento. 

Como a entrevista foi escolhida como recurso unico de levantamento 

de materiais, foi preciso incluir nela todas as situa^oes propostas 

nas hipoteses. 

Essas contingencias de treinamento acabam por introduzir ele- 

mentos de artifialismo, que nao correspondem as reais condigoes de 

trabalho profissional. O esforgo de correspondencia aos requisitos de 

•ordem didatica pode conduzir a construgao de um roteiro que seria 

inadequado em situa?6es normais de pesquisa e cu]as caracteristicas 

ultrapassam os limites daquilo que e operacionalmente possivcl. O 

roteiro aqui utilizado nao escapa a esse defeito. 

Segue-se o comentario da composigao do roteiro de entrevista 

usado, tendo em vista sua referencia as hipoteses propostas. 

a) Perguntas referidas a primeira hipotes: — procuram apanhar as 

situagoes de vida do estudante no meio social em que vivia no interior. 

Procurou-se inicialmente determinar a posigao social do estudante. 

Para isso, utilizou-se a renda da familia e a condigao de ocio ou tra- 

balho do ]ovem (p. 1 e 2). Foram feitas tambem perguntas sobre a 



— 30 — 

profissao dos pais e sobre a atitude dos amigos frente ao trabalho. mas 

tiveram que ser abandonadas por defeitos de constru9ao. A determi- 

nagao da posigao social do jovem, quando ainda no interior, e fun- 

damental no esquema que serviu de orientagao na pesquisa. Foi a 

partir do status do estudante e das possiveis transforma^oes estrutu- 

rais em curso em sua cidade, que se propos as condi95es determinan- 

tcs de sua vinda para a Capital. A questao que se colocou foi a de 

saber se esta ocorrendo uma alteragao no sistema de status, gerando 

novas aspiragoes no grupo jovem e fazendo com que ele procure Sao 

Paulo a fim de conseguir o adextramento necessario para ocupar as 

novas posigoes. As informa^oes sobre esse tema (p. 3) visam revelar 

dois tipos de tendencia: 

1) O sistema de status nao se altera (altemativas a e b). Ca- 

ses em que as oportunidades tradicionais sao consideradas 

satisfatorias e para as quais se julga que os conhecimentos 

ja dominados ou as agencias locais de adestramento sao 

suficientes. 

2) O sistema de status se altera e as exigencias locais de ades- 

tramento sao insuficientes (altemativas d, e, f). A instru- 

gao e encarada como o meio indispensavel para garantir 

boas condigdes de vida. 

Foram pro^ostas tambem situa9oes intermediarias; uma (alter- 

nancia c), reflete certa tendencia para a mobilidade, mas nao consi- 

dera a instru9ao como o correspondente instrumento de ascensao; ou- 

tra, (alternancia g), pelo contrario, revela antes uma certa estabili- 

dade social, colocando a instru9ao como um alvo desejavel, mas ainda 

nos termos tradicionais de uma instrugao para o lazer. 

As perguntas seguintes (p. 4, 5, 6 e 7) referem-se ao afrouxamen- 

to ou altera9des dos padroes tradicionais de controle social. Sendo im- 

possivel cobrir todos os aspectos desse problema, considerou-se apenas 

as situa96es que giram em torno da saida do interior e da entrada 

para a Faculdade de Filosofia. Desse ponto de vista, as condi95es 

dcterminantes da escolha da profissao sao muito importantes. Em 

rcla9ao a esse ponto se procurou conhecer especialmente a influencia 

de duas agencias socializadoras: a familia e a escola. Havia perguntas 

subseqiientes que tentavam apanhar as situa9oes em que se observava e 
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em que nao se verificava o afrouxamento; nao foram aproveitadas 

porque essa questao dos controles, como se vera na apresentagao dos 

resultados, precisou ser proposta em outros termos. 

b) Perguntas referidas d segunda hipotese: — Visam informar so- 

bre o grau de vinculagao do jovem ao seu meio social de origem 

(p. 8), e focalizam situagoes que revelam satisfagao ou descontenta- 

mento com as condi^oes de vida no interior (p. 9). Apanham as va- 

riagoes das condi^oes iniciais de ajustamento e adaptagao, focalizando 

a freqiiencia e a dura^ao dos contactos anteriores com Sao Paulo (p. 

10) e distinguindo aqueles jovens que, ao se transferirem para ca con- 

taram, ou nao, com pontos de apoio em relagoes previamente estabe- 

lecidas, indagando-se tambem de composigao e funcionamento desses 

grupos (p. 11, 12, 13, 14). Aprofundando as informagoes nesse senti- 

do procurou-se apanhar a manutengao ou substitui^ao do grupo inicial 

de relagoes e a composigao dos novos grupos, afim de se verificar a 

maior ou menor integragao ao meio social novo (p. 15 e 16). O que 

se deseja averiguar em seguida, e, se o estudante conseguiu uma aco- 

modagao satisfatoria em Sao Paulo e como isto ocorre. Para isso se in- 

daga sobre setores incluidos na 4a. hipotese e que receberam um trata- 

mento sumario: alojamento, diversao e trabalho (p. 17 a 21). As 

perguntas sobre diversao foram abandonadas porque nada revelaram 

sobre o problema que nos interessa; quanto ao trabalho, con- 

servou-se apenas uma, que especifica o meio de subsistencia em Sao 

Paulo. O numero de estudantes que trabalham e tao reduzido, 

que perderam o sentido as perguntas referentes ao seu ajus- 

tamento nesse campo. Nesse conjunto, procurou-se verificar se hou- 

ve um prolongamento do mundo do interior, constituindo-se uma 

area social de transigao entre o meio social de origem e o novo e se 

essa situa§ao perdurou ou foi progressivamente se alterando. De ou- 

tra parte, os jovens podem ter se integrado diretamente nos padroes 

de Sao Paulo e, nesse caso, se procura saber se isto ocorreu de ma- 

neira dramatica ou seu atritos. Essas perguntas se referem a des- 

coberta de uma rotina de vida em Sao Paulo. 

Finalmente, se procurou conhecer a integra^ao relativa do jo- 

vem, apos um periodo de permanencia na Capital, Se procurou veri- 

ficar as ligagoes mantidas com o interior e a atitude definida em 
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rclagao ao ambientc social antigo, evidenciando com que freqiicncia 

e intensidade participa dele e da Capital (p. 22, 23, 24, 25). 

c) Perguntas rejerentes a terceira hipotese: — referem-se as condi- 

qoes de ajustamento a Faculdade de Filosofia, aqui considerada como 

a unidade mais importante de estudo. Procuram apanhar os motives 

que levam os jovens a nela ingressar (p. 26), a defini?ao das rela- 

coes com os colegas (p. 27 a 30), o papel desempenhado pelos 6r- 

^gaos institucionais do corpo discente (p. 31 a 38). As rela^oes com 

colegas e um item que havia merecido atengao especial, tendo em vis- 

ta observar a composi^ao dos grupos primaries de alunos, levando 

em conta fatores como a participagao no mesmo curso, a inclusao na 

mesma classe, ou outros que possam limitar ou promover o estabele- 

cimento de contactos. Pretendeu-se tambem coligir informa^des so- 

bre a formagao de "cliques", sobre as tecnicas de resolver os proble- 

mas comuns, seja em termos cooperativos, seja em termos competiti- 

vos. Essas perguntas foram abandonadas por defeitos de contrugao. 

Pelo mesmo motivo nao foram aproveitados os dados sobre relagdes 

com professores e ajustamento as novas tecnicas pedagogicas encon- 

tradas na escola superior. O ultimo item compreende as informa^des 

para a identifica^ao do informante (p. 39). 

Concluido o primeiro projeto do roteiro de entrevista, ele foi 

testado, atraves de sua aplicagao ao prdprio grupo de pesquisadores 

que eram, inclusive, membros da popula^ao a ser estudada. Atraves 

dessa primeira aplicagao, foram corrigidos os defeitos mais grosseiros. 

Aqui ja se evidencia a precariedade desta investigagao no que diz res- 

peito a pesquisa de campo, fato que se tomara mais claro ao se dis- 

cutir as condi^des de aplicagao dos roteiros. Realmente, ao contrario 

da parte referente ao levantamento da documenta^ao existente na Se- 

cretaria da Faculdade de Filosofia, que foi completa, todos os resul- 

tados da pesquisa de campo devem ser considerados como provisdrios. 

A aplicagao dos roteiros em escala mais ampla, como a que se reali- 

zou posteriormente, com a critica cuidadosa a que foram submetidos, 

serviriam de base mais segura para uma reconstrugao do roteiro. Es- 

sa segunda aplicagao, como indicamos na parte anterior, levou a inu- 

tilizagao de varias perguntas inicialmente incluidas. 
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3) As condigoes de aplicagdo dos roteiros de entrevista 

No imcio desta pesquisa se julgou, e esta foi mesmo uma das ra- 

zoes para a escolha do tema, que nao teriam de ser enfrentadas di- 

ficuldades no estabelecimento de relagoes com informantes. Pensou-se 

que o problema tratado era do interesse da populagao estudada e que 

esta seria receptiva, dispondo-se facilmente a cooperar. De outra par- 

te, tratando-se de estudantes universitarios, supoz-se que estariam 

afastadas as barreiras que resultam da incompreensao do carater ci- 

entifico das pesquisas sociais, ainda freqiientes em nosso meio, pouco 

habituado a esse tipo de investigagdes. Infelizmente essas expectativas 

nao se realizaram. Houve recusas formais de participar nas entrevis- 

tas. Ocorreu mesmo caso -surpreendente dado o tema, inteiramente 

neutro e que nao incluia item algum sobre assuntos habitualmente con- 

trovertidos, como politica ou religiao- de proibigao por parte da famflia 

de um dos informantes. Houve ainda amea^as de rasgar o roteiro, 

ou de responder "tudo errado, na piada". Quando houve coopera- 

qao, foi freqiientemente em termos de "coleguismo". O informante 

se dispunha a responder apenas para ajudar o colega, que precisava 

•apresentar o trabalho para obter nota. 

A expectativa de contai com uma populagao que nao ofereceria 

resistencias serias malogrou. fi de se notar que foi nas sec^oes de 

Letras que ocorreram os casos extremes de recusa, e foram os alunos 

das secgoes de Ciencias que apresentaram maior receptividade e dis- 

ciplina, respondendo com cuidado e precisao. 

No que diz respeito aos pesquisadores, pode-se dizer que houve 

csforgo no sentido de localizar os informantes e realizar as entrevistas. 

Entretanto, na medida em que se pode avaliar por situagoes esporadi- 

cas, que indiretamente chegaram ao conhecimento da diregao da pes- 

quisa, as instrugoes recebidas nem sempre foram seguidas. Isso fi- 

cou claro, tambem, na critica e analise dos roteiros aplicados, quando 

.se observou equivocos e inadequagoes que nao poderiam ter sido co- 

metidos pelos proprios entrevistadores, A despeito das exigencias 

cxpressas no sentido do roteiro ser preenchido pelo pesquisador, ou 

cm sua presenga e com sua orientagao, houve informantes que rece- 

beram o roteiro, preencheram-no a sos e depois o devolveram. Um 

dos meios projetados para o controle de realizagao das entrevistas, 

foi a folha de aplicagao que, alem de cumprir as fun goes normais 
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suplementagao das informagoes, proporcionaria uma forma direta 

de avaliar o comportamento do pesquisador no decorrer da entrevis- 

ta, mediante o exame do material por ele registrado. Essas folhas de 

aplicagao foram, entretanto, pouco usadas. 

Diante dessas considera^des, vemos que a aplicagao dos rotei- 

ros de entrevista nao foi satisfatoria, especialmente quando se tern 

em vista as possibilidades de aproveitamento dos resultados e nao 

apenas os objetivos didaticos. Em segundo lugar nao se pode garantir 

do homogeneidade das condigdes de aplica^ao, visto que as instrugdes. 

que visavam justamente esse efeito, nao foram cumpridas com rigor. 

Nesses termos, portanto, os resultados obtidos em entrevistas nao 

sao seguros e as conclusdes que permitem devem ser encaradas co- 

mo indicagdes que podem funcionar como ponto de partida para es- 

tudos futures. 

Para a sele^ao da amostra, partiu-se das listas de alunos orga- 

nizada anualmente pela Secretaria da Faculdade de Filosofia. Para 

1955, essa lista foi organizada por Secgdes, sendo, os alunos que as 

compunham, relacionados por serie do curso e por ordem alfabetica. 

Acompanhando essa lista, e obedecendo a ordem nele estabelecida, 

foram separadas as fichas do levantamento geral, correspondentes aos 

alunos que iriam constituir objeto de investiga^ao, conforme a clas- 

sificagao ja estabelecida. Foram compostos assim dois grupos: o 

grupo de pesquisa, integrado pelos estudantes vindos do interior, e 

o grupo de contrdle, com alunos de Sao Paulo. Para cada um desses. 

dois grupos, separadamente, foram selecionadas as unidades para a 

amostra, extraidas a intervalos regulares, de 2 em 2 alunos e de 5 

em 5 alunos, respectivamente. Perfaziam assim grupos com 58 e 37 

unidades. 

Dessas unidades selecionadas para a amostra, entretanto, apenas. 

56 alunos do interior foram entrevistados. Com o termino do ano 

letivo, nao se chegou a realizar a aplica^ao no grupo de controle. 

Nao foram entrevistados, tambem, os alunos que realizaram parte 

do curso secundario no interior e parte em Sao Paulo. Havia, ini- 

cialmente, a preocupagao de inclui-los na amostra, afim de observar 

as diferengas no processo de ajustamento entre jovens que passaram 

diretamente de um meio social para outro e aqueles que estavam ra- 

dicados ha algum tempo no ambiente novo. 



OS PRINCIPALS RESULTADOS DA PESQUISA 

I — Introdugao: Tendencia Ideologicas no Ensino Superior Brasileiro. 

Sao sensiveis para todos, as mudan^as rapidas e globais que o 

Biasil atravessa, especialmente em suas areas urbanizadas e industria- 

lizadas. Todo esse processo ocorre de maneira desordenada, como 

resultado da propria situa^ao em que nos encontramos, de passagem 

abrupta de uma sociedade restrita, formada pela justaposi^ao de 

pequenos grupos homogeneos, para uma sociedade de massa, comple- 

xa e diferenciada. Apenas comega a ser ensaiada, em nosso meio, a 

modalidade de controle social compativel com o novo tipo de socie- 

dade, isto e, o planejamento, e nos havemos ainda com sobrevivencias 

dos padroes de organizagao das rela^oes sociais peculiares a sociedade 

mais antiga, onde os ajustamento humanos preponderantemente no 

piano dos contactos primaries. Entretanto, cada vez mais, as condi- 

goes presentes tern obrigado a tentativas de regulamentagao da vida 

social que escapem a solugoes de curto alcance e desse modo tern le- 

vado a um esforgo deliberado de ordenagao e integragao das institui- 

goes sociais. 

Dessa instituigoes, as referentes a educagao tern sido objeto de 

significativa atengao critica e podemos dizer que existe, entre nos, 

uma tradigao de pensamento educacional. Nesse acervo, nosso pro- 

posito e isolar as ideologias que vem informando nossa politica nes- 

se campo, especialmente no que se refere ao ensino superior. Pode- 

mos distinguir dois modos principais de compreender as funoes da 

educagao no processo de renovagao nacional e o significado das Uni- 

versidades no Brasil. Os ideais defendidos pelos representantes des- 

sas duas corentes tern se organizado em torno de dois polos: a enfase 

na formagao de elites ou o peso na educagao basica para o povo. 

Ja no Imperio, o debate educacional se propunha em termos mui- 

to semelhantes aos tuais, estando referido a esses mesmos dois temas. 

Veja-se o trabalho de Roque Spencer Maciel de Barros A Ilustragao 
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Brasileira e a Ideia de Universidade (6), de onde transcrevemos tre- 

cho sobre a polemica, registrada nos anais do Senado, entre o conser- 

vador Paulino de Souza e o liberal Zacariais de Gois e Vasconcelos. 

Este ultimo, "criticando, o projeto de criagao de uma Universidade 

elaborado por aquele dizia: 'o povo deve saber ler, escrever e contar... 

Mas, se ainda nao sabe ler, porque criar-se ja uma Universidade? 

Isto e comegar pelo fim, e nao pelo principio. O que e urgente e o 

ensino superior com todo o vigor' (...) Paulino respondia, lembran- 

do que 'a instrugao primaria nao e solida num pais senao quando a 

parte esclarecida da nagao o quer, ve, compreende-lhe a utilidade e 

justiga; que o 'ensino superior e a fonte do ensino primario' e que 'e 

a Universidade que faz a escola'. A instrugao do povo e um efeito da 

alta cultura de certas classes". 

A analise moderna do sistema educacional brasileiro o tern carac- 

terizado como seletivo e academico (7). Tanto as escolas primarias 

como as de nivel secundario nao preenchem sua fungao de dar ao po- 

vo uma cultura basica ou uma preparagao pratica para a vida. Rea- 

lizam, antes, os objetivos de um ensino propedeutico, de transmissao 

dos conhecimentos formais necessarios para o ingresso nas escolas do 

nivel seguinte. Acentuando esses mecanismos seletivos presentes na 

orientagao pedagogica, existem outros, de natureza organizatoria: uma 

escola primaria gratuita mas de reduzidas oportunidades, seguida de 

uma escola secundaria paga que reforga a selegao e, finalmente, no 

apice da piramide, o ensino superior gratuito, mas acessivel para pou- 

cos. Essa estrutura tern sido interpretada como sendo resultado da 

operagao dos mecanismos de defeza da classe dominante em decaden- 

cia. Estaria com ela montado um sistema de educagao de elite, para 

as classes altas empobrecidas, que tinham no ensino superior uma 

forma de conservar sua posigao social. E necessario acrescentar ain- 

da, que esse sistema seletivo de educagao, integrado numa estrutura 

de classes e num regime democratico, funcionou como um canal de 

ascengao social para as classes medias. Assim compreendido, o ensino 

(6) — Roque Spencer Maciel de Karros, A Ilustragao Brasileira e a Ideia de Un- 
versidade. Tese apresentada ao Concurso de Livre-Docencia da Cadeira 
de Historia e Filosofia da Educaqao da Faculdade de Filosofia, Ciencia 
e Letras da Universidade de Sao Paulo. 1949. 

U) Veja-se os trabalhos de Anisio Teixeira, especialmente Educagdo ndo e 
privilegio. Rio de Janeiro, Jose Olimpio, 1957. 
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superior brasileiro estaria realmente servindo a interesse das classes 

mais favorecidas. Partindo dessa critica, a solugao para os problem as 

educacionais brasileiros estaria em desenvolver "um sistema de forma- 

gao do homem para os diferentes niveis da vida social. Mas com um 

vigoroso espirito de justi^a, dando primeiro aos muitos aqueles mini- 

no de educagao sem o qual a vida nao tera significa9ao nem podera 

sequer ser decentemente vivida e, depois, aos poucos, a melhor edu- 

cagao possivel (...) (8) De acordo com esse ponto de vista, a enfase 

recai pesadamente na necessidade de expansao de educagao basica 

para todos e a prioridade e dada a educagao popular primaria. 

A outra posigao e a que ve nas universidade e na formagao de 

elites as molas propulsoras do desenvolvimento do pais e os instru- 

mentos imprescindiveis para a defesa das instituigoes democraticas. 

O regime democratico "exige mais do que qualquer outro, uma educa- 

gao de massa e, sobretudo, uma elite poderosamente impregnada dcs- 

se sentimento de interesse comum que resulta de uma alta cultura ge- 

ral, como uma flor de civilizagao" (9). A tarefa de formagao desse 

grupo cabe a Universidade, que e concebida como um conjunto de 

"escolas (...) prepostas a elevar ao mais alto nivel os estudos para 

a preparagao das elites de que necessitam as sociedades" (...) (10). 

Embora reconhecida a necessidade de nao relegar as atividades de or- 

dem tecnica e profissional e de manter vivas as relagoes entre teoria 

e pratica, entre pensamento e agao, o trago distintivo e essencial do 

ensino universitario e sua alta finalidade cultural. A um tipo de ins- 

tituigao universitaria caberia fundamentalmente garantir a objetivagao 

desses ideais: as Faculdades de Filosofia, que devem "se organizar 

para os estudos puramente teoricos que pairam numa esfera superior, 

estranha a quaisquer preocupagoes profissionais e cuja finalidade se 

dirige no sentido de criar uma atmosfera de pesquisa, de pensamento 

criador e espirito critico, de cultura livre e desinteressada, em que a to- 

das as preocupagoes utilitarias se sobrelevem a da pesquisa original e 

(8) — Anisio Teixeira, "A Escola Brasileira e a Estabilidade Social", in Revista 
Brasileira de Estudos Pedagogicos, n.0 67, p. 28. 

(9) — Fernando de Azevedo, "Pioneiro de uma Politica de Cultura", in Ai 
Universidades no Mundo de Amanhd- Sao Paulo, Editora Nacional, 1947, 
p. 48. 

(10) — Fernando de Azevedo, A5 Universidades no Mundo de Amanhd, p. 20. 
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a do dominio, tao complete quanto possivel, de uma especialidade no 

vasto campo dos conhecimentos humanos" (11). 

Paralelamente a esse ponto de vista forma-se, por assim dizer, 

uma concepgao seletiva de cultura: "a ciencia pura, como a cultura 

livre e desinteressada, que nao se vulgariza, mas deve ser posta ao 

alcance dos raros homens vindos de todas as camadas e capazes de 

escalar essas alturas, sempre foi e sera um produto de elite para uma 

elite, uma atividade superior e quase apostolar, para a qual muitos 

sao os chamados e poucos os escolhidos, e cujos beneficios se devem 

estender em larga escala, mas cujos segredos e prazeres permanecem 

indevassaveis para a maioria dos individuos" (12). 

Nao se depreenda, da esquematica exposi^ao que fizemos das 

duas posi?6es fundamentais que podem ser isoladas no debate educa- 

cional, que nao se atribua importancia, numa delas, ao ensino supe- 

rior e, na outra, a educa^ao de base. O que as separa e a importan- 

cia relativa que atribuem aos dois niveis do sistema educacional na 

preservagao das instituigoes democraticas e no processo de desenvol- 

vimento do pais. De acordo com o primeiro ponto de vista apresen- 

tado, as esperangas de renovagao nao sao macigamente postas nas 

universidades e na formagao de elites. A intervengao no sistema edu- 

cacional e proposta diretamente nos niveis considerados mais im- 

portantes para a transformagao do sistema social mais amplo, e o 

primordial e cuidar da formagao basica do povo. Em coerencia com 

esse ponto de vista, o ensino superior precisa se libertar das caracte- 

risticas de uma ineficiente "educagao para o lazer" e harmoniosamen- 

te se integrar no prepare de elementos produtivos para o pais. E cer- 

tamente, essa orientagao nao se coaduna com uma concepgao de uni- 

versidade, como a defendida no segundo ponto de vista, cujo modulo 

e a alta cultura neutra e desinteressada. 

As duas teorias aqui expostas, que vem fundamentando a poli- 

tica educacional brasileira, constituem formas bastante diferentes de 

tomar consciencia desses problemas. Uma delas liga-se ao esforgo de li- 

(11) — Fernando de Azevedo, f<Sob o fogo do combate", in .45 Univirsidades 
no Mundo de Amanhd, p. 76. O trecho citado refere-se k Faculdade 
Filosofia da Universidade de Sao Paulo. 

(22) — Fernando de Azevedo, "Pioneiro de uma politica de cultura" ,in 
Universidades no mundo de amanhd, p. 56. 
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bertar o pais dos padroes tradicionais de organiza^ao e acompanhar o 

processo de transforma?ao em curso, atuando no sentido de acelera- 

3o e de cuidar que as mundan^as introduzidas em determinado setor 

.se harmonizem com as alteragoes que ocorrem em outras areas do 

sistema social. Se caminhamos para uma sociedade urbana, indus- 

itrializada e para uma democracia efetiva, e necessario que o sistema 

educacional atenda as correspondentes solicitagoes. A outra, apesar 

<le igualmente visar o desenvolvimento pleno das potencialidades do 

pais, representa mais a formalizagao, no piano ideologico, das proprias 

condigoes historicas e sociais ent que a maior parte de nossas institui- 

goes de ensino superior surgiram e tiveram sua fungao definida. Com 

*efeito, considerando-se o inicio dos anos trinta, epoca da fundagao da 

Universidade de Sao Paulo, vemos que apenas se esbogavam os movi- 

mentos transformagao hoje plenamente desencadeados. A vida trans- 

■corria quase inteiramente nos quadros de uma organizagao em que o 

poder se concentrava, em suas varias modalidades, e inclusive no que 

-se refere as possibilidades de participagao na cultura, numa parte res- 

trita da populagao. De outro lado, nao se fazia sentir ainda nenhuma 

parcela da pressao que atualmente as camadas populates ja exercem 

c que constituem condigao mesmo para o funcionamento normal de 

uma sociedade democratica. Desse modo, o pensamento renovador 

-de entao depositou suas esperangas na formagao de elites, unico canal 

julgado eficiente para a introdugao de mudangas. 

Essa perspectiva revela uma visab bastante realista das condigoes 

de existencia na epoca, tendo entao exercido um papel verdadeiramen- 

te criador. Sua persistencia como orientadora das atividades universi- 

tarias e hoje, entretanto, discutivel. Nesta tres decadas, e especial- 

mente na ultima, as condigoes de vida se alteraram fundamentalmente. 

Segundo tudo indica, a atengao precisa ser deslocada, no que se refe- 

re a vida universitaria, da formagao de pequenos grupos altamente 

qualificados, para os problemas de adestramento em larga escala. 

A proposigao dos termos em que se coloca entre nos a contro- 

versia educacional e necessaria para tratar de algumas questoes refe- 

rentes a Faculdade de Filosofia, escola que encontra na propria en- 

cruzilhada desse debate. Em seu Regulamento, suas finalidades sao 

definidas tendo em vista o preparo de intelectuais para o exercicio de 

altas atividades culturais de ordem desinteressada ou tecnica, a reali- 
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zagao de pesquisas e o prepare de c^tididatos ao magisterio. Entre- 

tanto, toda a enfase, pelo menos no piano ideologico, tern sido posta 

nas atividades desinteressadas, visto que ela inicialmente foi, e con- 

tinua ainda hoje a ser, concebida como "uma instituiQao que deve 

organizar-se cada vez mais com o fim de preparar a carreira das ie- 

tras e das ciencias, por meio de estudos desinteressados do mais alto 

nivel possivel, sem qualquer ideia de aplicagao (...) (13)". 

Acompanhando as transforma^oes da vida social, a Faculdade 

de Filosofia vem se afastando das intengoes com que inicialmente sur- 

giu e que a representavam como a propria objetiva^ao do ideal de 

conhecimento pelo conhecimento, puro e desinteressado. Essa ins- 

titui^ao apresenta hoje sinais marcados de mudan^a, que estao pro- 

movendo a dissociagao entre as fungoes sociais que atualmente exer- 

ce e os valores que foram no passado definidos como motivos para 

sua existencia. A possibilidade de preserva^ao desse ideais, ou a ne> 

cessidade de reve-los, por forga de sua inconsistencia com a realida- 

de social presente, sera o tema das discussoes seguintes. 

II — A composigao dos alunos da Faculdade de Filosofia. 

O estudo de algumas caracteristicas da clientela da Faculdade 

de Filosofia podera abrir algumas vias para o conhecimento das. 

fun?oes que ela vem exercendo e para a reflexao sobre os objetivos 

que Ihe sao atribuidos e a orientacao que vem seguindo, tendo em 

vista as transformagoes do meio social e as novas exigencias que es- 

ta sendo chamada a cumprir. 

Para o exame da composigao dos alunos da Faculdade de Filo- 

sofia, nosso ponto de. partida e a constata^ao de que no Estado de 

Sao Paulo ocorre um processo de transforma^ao de estilo de vida 

que esta levando ao afastamento progressive dos padrbes tradicio- 

nais e a sua substituigao por padrbes urbanos. De acordo com o es- 

tabelecido no projeto de pesquisa, nossa preocupagao inicial sera a 

de tomar por referencia esse fenbmeno de mudanga social e estudar 

a proviniencia do aluno da Faculdade de Filosofia. Esse estudo esta- 

(13) — Fernando de Azevedo, "Ainda uma vez convocado", in As Universidades 
no Mundo de Amanhd, op. cit., p. 97. 



— 41 — 

ra referido as quatro areas definidas de acordo com os criterios apre- 

sentados no mesmo projeto e que refletem, em diferentes graus, o 

processo de transformagao que esta nos interessando: a cidade de 

Sao Paulo, e as Zonas Velha, de Transigao e Nova. 

Dos 490 alunos que em 1955 ingressaram na Faculdade de Fi- 

losofia, aproximadamente 50% sao nascidos no interior do Estado 

de Sao Paulo. Se excluirmos os alunos originarios de outros esta- 

dos do Brasil e de paises extrangeiros e restingirmos a comparagao 

entre Capital e Interior, veremos que o numero dos que provem desta 

ultima area ultrapasa o dos paulistanos, representando 60% do to- 

tal. Com essa primeira observa?ao geral, podemos dizer que a Fa- 

culdade de Filosofia serve, em larga medida, a uma clientela origi- 

naria do interior. 

Nao existem dados que permitam conhecer a composigao da 

populagao da cidade de Sao Paulo, do ponto de vista do local de pro- 

veniencia. Apenas sabemos, de modo pouco seguro, que o cresci- 

mento da Capital se fez, entre outras fontes, a custa do interior. 

Desse modo, a conclusao que acima apresentamos em parte se expli- 

caria pelo fato de que a propria populagao paulistana inclui um nu- 

mero elevado de pessoas originarias do interior, nao indicando as- 

sim, uma diferenga relevante de interesse pela Faculdade de Filoso- 

fia, por parte dos jovens de uma ou de outra dessas areas. Entretan- 

to, a idade da populagao em estudo se concentra entre 17 e 23 anos: 

75% se encontra dentro desses limites (Ver Tabela 1). Isso signi- 

fica que a grande parte dos alunos nascidos no interior, que porven- 

tura estejam radicados em Sao Paulo, o estao por periodo que atin- 

gem no maximo o espago de uma geragao. Esse e um periodo de 

tempo demasiado curto para que se opere no grupo familiar -ao qual, 

em nossa sociedade o imaturo se encontra bastante vinculado- uma 

transforma^ao radical no estilo de vida e uma revisao no con junto 

de valores e atitudes subjacentes as decisoes tomadas e as escolhas 

feitas. £ inegavel que o jovem, numa cidade como Sao Paulo, esta 

exposto a influencia de outras agendas socializadoras, que promovem 

a adogao de comportamentos c pontos de vista conformes com os mo- 

delos metropolitanos. Entretanto, nao e senao vagarosamente que sao 

atingidos setores fundamentals como a escolha e o exercicio de uma 

profissao, 
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Na consideragao dos alunos provenientes do interior, e precise 

definir, para as tres areas a que ja nos referimos, as diferengas socio- 

culturais que interessam para este trabalho. 

Os padrdes tradicionais de vida em Sao Paulo conheceram os 

primeiros fatores de perturbagao seria, com a introdugao da agricultura 

comercial, com o cultivo do cafe. Esse cultivo assumiu formas di- 

versas na area compreendida pela Zona Velha, tendo sido acompanha- 

do de diferentes modalidades de organiza^ao social e de estilo de vi- 

da. No "norte", na zona paulista do Vale do Paraiba, revestiu-se das 

caracteristicas de uma organiza^ao de tipo patrimonial, com base na 

grande propriedade rural auto-suficiente, no trabalho escravo e na do- 

minagao de de um senhor. Predominaram, nessa sociedade, as for- 

mas estabilizadoras da ordem social, agindo no sentido da preserva?ao 

do estilo tradicional de vida. Na area do "oeste" paulista, assumiu a 

forma de um empreendimento capitalista, fundando-se no trabalho li- 

vre e em grande parte satisfazendo os requisites de racionaliza9ao da 

produ^ao e da circula^ao de mercadorias. Essas condigoes propicia- 

ram uma mudanga social no sentido de delinear uma incipiente estru- 

tura de classes e um crescimento urbano. 

Em que pesem as diferengas radicals que do ponto de vista so- 

cial e economico estao contidas nesse esquema, o que interessa para 

os fins deste trabalho e que: 1) ambas as regioes passaram por uma 

fase de expansao baseada na monocultura de um produto de exporta- 

9ao que, chegando a uma fase critica, provocou o empobrecimento 

da regiao; 2) verificou-se, em todas as duas, um periodo de transigao 

para novas formas de atividade economica, em geral pouco compensa- 

doras; 3) conhecem elas, no momento, uma nova expansao, seja pelo 

sucesso em organizar as atividades da fase itermediaria de acordo com 

tecnicas modemas, seja pela implantagao da industria; 4) o empobre- 

cimento transitorio gerou uma retragao nas oportunidades de trabalho 

dessa populagao, relegando as camadas superiores e medias a manu- 

ten^ao de suas propriedades improdutivas, a um comercio de reduzi- 

das possibilidades, as fungoes administrativas e bancarias, ao exercicio 

das profissdes liberais; 5) esses efeitos ainda se fazem sentir, mas es- 

tao se atenuando com o desenvolvimento industrial e o crescimento 

urbano. 
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A zona de transigao e a zona nova podem ser consideradas ho- 

mogeneas para os fins deste trabalho, na medida em que as condi^oes 

nelas vigentes se contrapoem a situa^ao descrita para a zona velha. 

Nao passaram elas uma longa fase de empobrecimento mas, de modo 

geral, uma vez abertas conheceram sempre um movimento de expan- 

sao. As ofertas de trabalho nao apenas sao suficientes para suprir a 

populate local de suas habituais ocupagdes, mas ainda, criam novas 

oportunidades que excedem mesmo o volume de mao de obra dispo- 

nivel. Nelas, a estrutura social e ainda flutuante, nao se cristalizando 

nitidamente uma diferenciagao social. 

Nessas condit^oes, nao se coloca para os jovens das regioes mais 

novas, com a mesma insistencia que para os jovens das regioes velhas, 

o problema da disponibilidade. Especialmente, as oportunidades de 

trabalho nao estao hierarquizadas com clareza, nem esta bem defini- 

nida uma estratificagao social, resultando dai uma amplitude bastan- 

te grande nos limites de aceita^ao das ocupagoes, consideradas sa- 

tisfatorias por uma gama muito grande de pessoas. Para os jovens 

das regioes velhas, sao pequenas as oportunidades imediatas de tra- 

balho em que sejam solicitadas apenas qualidades pessoais ou ades- 

tramento informal e que estejam cercadas do prestigio aspirado pelas 

classes mais elevadas. O prepare academico surge, assim, como uma 

solugao que permite ou preservar a posigao ocupada ou ascender na 

escala social e que e, ademais, reforgada com a ideologia desenvol- 

vida pela geragao atingida pela crise, no sentido de que e precise do- 

tar os filhos de uma profissao que os garanta nas situagoes adversas. 

Os dados referentes a distribuigao dos alunos, de acordo com 

as areas de origem, parecem fundamentar essa inferencia. Com efei- 

to, dos alunos nascidos no interior, 65% sao provenientes da zona 

velha. Se considerarmos que as condigoes que descrevemos conjun- 

tamente para a zona de transigao e a zona nova aparecem de forma 

mais acentuada nesta ultima e menos sensivel na primeira, regiao ja 

parcialmente atingida pela crise das lavouras cafeeiras e onde ja se 

se fazem sentir os efeitos da diferenciagao e estabilizagao social no 

mercado de emprego, os nossos dados tornam-se mais inteligiveis. 

Realmente, dos restantes 35%, aproximadamente 2/3 provem da 

zona de transigao. (Ver Tabela I) 



— 44 — 

Constatada a regularidade de uma grada^ao descrescente no con- 

tingente de alunos fornecido a Faculdade de Filosofia, quando passa- 

mos das zonas mais antigas para as mais novas, e precise considerar 

que a populagao da zona velha e muito maior que a das outras duas, 

representando 50% da populagao total do interior do estado e que, 

assim, o volume de populagao seria, em larga medida, o responsavel 

pelo maior numero de alunos dela provindos. Entretanto, nao se man- 

tem na zona de transi9ao e na zona nova, a mesma relagao entre vo- 

lume de populagao e contingente de alunos delas provenientes: a popu- 

la^ao da zona nova e maior que a da zona de transi9ao, por uma mar- 

gem que nao e desprezivel no total formado pelas duas areas. 

Zona Popula9ao % de alunos 

Velha 3.216.000 65 

Transi9ao 1.372.000 23 

Nova 1.914.000 12 

Fonte — IBGE, Censo de 1950 

O ponto que nos interessa e que, de fato, a clientela da Faculda- 

de de Filosofia e constituida por um numero grande de jovens origi- 

narios da zona Velha, onde a regressao economica, associada a esta- 

bilidade social, estaria definindo em grande parte a busca de instru- 

9ao superior. De outro lado, e preciso considerar, que e justamente 

nessa zona que se intensifica o processo de urbaniza9ao e industriali- 

za9ao. Apenas a titulo de ilustra9ao desse fato, apresentamos as di- 

feren9as de concentra9ao da popula9ao nas cidades e vilas e na area 

rural, para as tres zonas aqui consideradas: 

Zona Velha Zona Transigao Zona Nova 

Popula9ao de cidades 1 .345 .000 427.000 395 .000 

Popula9ao de vilas 100.000 37.000 66.000 

Popula9ao rural 1.771.000 908.000 1.450.000 

Total 3.216.000 1.372.000 1.911.000 

Fonte — IBGE, Censo de 1950 

Sao conhecidas as transforma96es de estrutura social que esse 

piocesso acarreta e, o que especialmente interessa aqui, as altera- 
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$oes que introduz no sistema de status. Se isto ocorre, era de se es- 

perar que novas aspiragoes surgissem no grupo jovem, levando-o a 

procurar as institui^oes aptas a fornecer o adestramento necessario 

para que possam satisfatoriamente ser cumpridos os papeis inerentes 

as novas posi?6es surgidas. Dessa forma, as condigoes que atras apre- 

sentamos e que dizem respeito as ameagas de disponibilidade e a ne- 

cessidade de professionalizagao nao seriam responsaveis, tao decisi- 

vamente, pelo numero de alunos que procuram instrugao superior, 

em nosso caso, na Facuidade de Filosofia. O processo de mudanga 

para uma sociedade urbana industrializada poderia conduzir ao mes- 

mo resultado, inclusive, mais acentuadamente. 

Se esta ultima alternativa e verdadeira, a procura de adestramen- 

to devera se concentrar nas especialidades que tern ligagao com a 

tecnologia cientifica, exigencia do novo tipo de civilizagao. O inte- 

resse dos alunos vindos do interior revela-se muito maioc pelas secgoes 

ligadas as humanidades que as ciencias. A informagoes referentes a 

diferenga de interesse manifestada por esses dois tipos de conhecimen- 

to tornam-se mais segnificativas quando comparamos a distribuigao, 

scgundo as secgoes em que ingressaram, dos alunos do interior e da 

capital. 

alunos nascidos no interior alunos nascidos na Capi- 
e que fizeram todo o curso tal e que fizeram todo o 
secundario no interior. curso secundario na Ca- 

tal. 

homens mulheres totais homens mulheres totais 

25 47 72 26 50 76 

32 16 48 47 26 73 

incluidos apenas os alunos que realizaram todo o cur- 
so secundario, 1.° e 2.° ciclo, no interior ou na Capi- 
tal, para fins de controle do periodo de permanencia 
em condigoes sociais diferentes. 

Nesse quadro vemos que: 1) no grupo de alunos da Capital se 

mantem equilibrado o interesse pelas secgoes de ciencias e de huma- 

nidades, enquanto que no interior a escolha recai, em proporgao mais 

elevada, nas secgoes de humanidades; 2) seja no interior, seja na 

Humanidades 

Ciencias 
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Capital, nota-se um interesse maior das mulheres pelas humanidades 

e dos homens pelas ciencias. Entretanto, no interior, o trago dominan- 

te e mulheres que escolhem humanidades, e na Capital essa caracte- 

ristica e equilibrada pelo numero de homens e por sua escolha, con- 

centrada nas ciencias. Quando isolamos a zona velha, as tendencias 

observadas para o interior todo aparecem um pouco atenuadas. 

Desse modo, o numero de mulheres e acentuadamente maior nas 

secgoes de humanidades a parecem em maior proporgao no grupo 

proveniente do interior que no de origem paulistana. Em nossa socie- 

dade o grupo feminino dificilmente espaca das normas e comporta- 

mentos prescritos pela tradigao e seu universo raras vezes ultrapassa 

os limites domestico. Apenas em meios sociais que estao sendo sa- 

cudidos por processes de mudanga e a mulher freqiientemente posta 

frente a cntingencia do trabalho remunerado obrigatorio ou e leva- 

da a tomar consciencia e resolver atraves dele seus problemas finan- 

ceiros ou de auto-realizagao. Entretanto, entre nos existem alguns 

setores profissionais que tern sido regularmente suprido por elementos 

femininos e, desses, o magisterio e o mais importante. Ensinar cons- 

titui atividade feminina sancionada pela tradigao, havendo em rela- 

gao a ela menor carga de preconceitos do que os que cercam outras 

ocupagoes que o mundo urbano moderno vem confiando preferencial- 

mente a mulheres. 

Com essas consid^ragoes podemos compreender em dois sentidos 

os dados sobre a predominancia de mulheres que vem do interior e es- 

colhem humanidades. De um lado, eles refletem uma alteragao na po- 

sigao social da mulher, na medida em que se cogita de instrui-la ou 

dota-la de uma eventual habilitagao profissional, proporcionando-lhe 

uma relativa desvinculagao do grupo familiar. Mas as limitagdes des- 

sa inferencia aparecem quando pensamos no carater tradicional do 

magisterio feminino. Elas tornam-se mais evidentes quando lembra- 

mos que a escolha das jovens incide especialmente nas secgoes de hu- 

manidades, cujas disciplinas tern estado ligadas as atividades tradicio- 

nais femininas e, o que e mais importante, ao estilo tradicional de 

pensamento brasileiro. Assim, a procura da Faculdade de Filosofia 

nao implica numa substancial mudanga dos perfis femininos, man- 
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tendo-se, as expectativas quanto ao adestramento das jovens, ainda 

bem proximas do tradicionalmente previsto. 

Conforme vimos, as diferen9as socio-culturais observaveis nas. 

ties zonas definem o volume dos contingentes de alunos fornecidos a 

Faculdade de Filosofia. Na determina^ao do numero de jovens que 

procuram essa instituigao, entram em jogo, em parte fatores resultan- 

tes da impIanta9ao de uma civiliza^ao urbana e industrial e tambem 

os ligados ao estilo tradicional de vida. Parece mesmo haver um maior 

peso destes ultimos. Afim de observarmos melhor a importancia dos 

elementos tradicionais, passaremos a considerar a atitude dos jovens 

e de suas familias frente a instrugao superior. 

Nas entrevistas realizadas aparece muito marcadamente a di- 

fusao da atitude que considera necessaria a instrugao superior. Per- 

guntou-se sobre as situa^oes mais freqiientes no grupo de amigos do 

aluno, quando ainda se encontravam no interior, no que se refere as 

perspectivas de carreira e aos meios julgados eficientes para chegar 

ao sucesso. As respostas obtidas concentram-se nitidamente em torno 

do reconhecimento, seja pelos jovens, seja por suas familias, da neces- 

sidade de possuir um diploma superior afim de obter boas oportuni- 

dades de trabalho e conseguir condi^oes satisfatorias de vida. (Ver 

Tabela IV). 

Com esse resultado poderiamos ser levados a supor que a deci- 

sao de entrar para a Faculdade de Filosofia estaria sendo primordial- 

mente definida pela exigencia de profissionalizagao. Entretanto, as 

respostas para a pergunta que indaga diretamente sobre os motives 

de ingresso na Faculdade de Filosofia parecem reduzir a importancia 

desse fator na escolha dos jovens. Nessas respostas, a aspiragao por 

adestramento profissional aparece associada com insistencia muito 

grande ao desejo de estudo desinteressado. (Ver Tabela XI). 

A grande incidencia em temas como "adquirir cultura geral" e 

fundamentar ideais de vida" podem correr por conta, conforme obser- 

va Hutchinson (14), "de um simples tribute verbal a valores antiqua- 

dos conquanto familiares (...)". Esse ponto merece, porem, aten^ao 

mais demorada. 

(14) — Bertram Hutchinson e outros, Mobilidade e Trabalho. Centre Brasi- 
leiro de Pesquisas Educacionais, INEP, Ministerio de Educagao e Cul- 
tura, 1960, pp. 185-186. 
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£ bastante complicado o problema da forma9ao, na cultura oci- 

dental, do ideal de conhecimento neutro e desinteressado, que foi cul- 

tivado nas sociedades aristocraticas do passado em relagao as disci- 

plinas humanisticas, e reelaborado pela burguesia racionalista com o 

desenvolvimento das ciencias. Faltaram no Brasil, as condi^oes e os 

estimulos sociais para a difusao do pensamento cientifico e as huma- 

nidades cotinuaram a absorver os esforgos da intelectualidade brasi- 

leira. Nao obstante, entre nos, ao estilo tradicional de pensamento, 

sobrepuzeram-se os ideais ventilados pela civiliza^ao liberal, refor- 

9ando-se as varias modalidades de apre^o pelo conhecimento em si. 

Para os fins deste trabalho, basta assinalar a liga^ao entre camadas 

mais elevadas da sociedade e a concepgao de cultura desinteressada e 

apontar que esses valores estao associados, entre nos, ao cultivo das 

humanidades. 

Nesses termos, os dados sobre o interesse manifestado pelos alunos 

em tomo do "conhecimento pelo conhecimento" ganham uma nova 

dimensao quando considerados em rela^ao a informagdes sobre a po- 

sigao social do aluno. A renda da familia dos jovens indica segura- 

mente que a maior parte deles provem das camadas medias para 

cima. (Ver Tabela III); 

Se sabemos que os valores acima referidos sao, embora conven- 

cionalmente, aceitos no meio social de que o aluno provem, nao po- 

demos menosprezar o papel que desempenham na definigao intelectual 

e profissional do jovem. Ademais, essa valorizagao dos conhecimentos 

nao destinados a fornecer uma orientagao pratica para a vida, e re- 

for^ada pelo tipo de experiencia a que o aluno e submetido no curso 

secundario, com seus curriculos enciclopedicos e o estilo formal de 

transmissao de conhecimentos. No sistema educacional, os valores 

a que nos referimos foram cristalizados e fundamentam a orientagao 

pedagogica vigente, passando nesse nivel a exercer uma pressao sis- 

tematica sobre o jovem. 

Falamos em valores convencionalmente aceitos pelo meio so- 

cial. E bem verdade, as condigoes competitivas cada vez mais pre- 

mentes em nossa sociedade fazem com que especialmente os elemen- 

tos masculinos nao orientem por eles sua agao e procurem um adestra- 

mento que os habilite mais efetivamente na luta pela sobrevivencia. 

Mas o apre^o generalizado por conhecimentos que nao visam fins 
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amediatos pesam nas decisoes e representa^oes dos alunos que se diri- 

.gem para a Faculdade de Filosofia e nem sempre favorecem um ajus- 

tamento satisfatorio do jovem as reais situagoes de vida que devera 

cnfrentar no futuro. 

Nossas observagoes nos ievam a concluir que o apelo para in- 

gresso na Faculdade de Filosofia e maior nos setores da populagao 

que se encontram mais ligados ao estilo tradicional de vida e de pen- 

samento. De outra parte, circulam e sao aceitos^sem critica, os va- 

lores presentes nos esterotipos sobre a Faculdade de Filosofia, liga- 

dos ao aprcgo pelos conhecimentos desinteressados. 

Estabelecemos, anteriormente, a ligagao entre os valores que tem 

ilorteado a Faculdadede Filosofia e a ideologia educacional que de- 

Mta as esperangas de renovagao nacional na formagao de elites e de- 

fende uma concepgao de universidade cujo modulo e a alta cultura 

desinteressada. Contrapondo-se a esse ponto de vista apontamos um 

■outro, que da prioridade a educagao de base e insiste na necessidade 

do ensino superior se libertar das caracteristicas de uma educagao 

para o lazer e se integrar no prepare de elementos produtivos para 

o pais. 

De outro lado, observamos que os alunos da Faculdade de Filo- 

sofia provem, em grande parte, dos setores da populagao que se en- 

contram mais ligados ao estilo tradicional de vida e de pensamento. 

Mais da metade da clientela da Faculadade de Filosofia e originaria 

do interior, onde nao vigoram, na mesma extensao que na Capital, 

os padroes urbanos modernos. Os contingentes fornecidos a Faculda- 

de de Filosofia sao maiores nas zonas mais velhas e menores nas mais 

novas. Essa variagao liga-se as condigoes de desenvolvimento socio- 

economico observando nessas areas: nas zonas velhas, o empobreci- 

mento, gerando uma retragao nas oportunidades de trabalho, a exis- 

tencia de uma hierarquizagao clara de ocupagoes associada a uma 

estratificagao social bem definida, conduziram a necessidade de pro- 

fissionalizagao das classes mais elevadas ou em processo de ascengao 

social. Entretanto, a consciencia da necessidade de adestramento pro- 

fissional deve em parte ser compreendida com um resultado do pro- 

cesso de mudanga social. Esse feito pode ser percebido a partir do 

numero ligeiramente maior de pessoas que nas zonas velhas, onde tem 

se intensificado o processo de urbanizagao e industrializagao, pro- 
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curam as secedes ligadas a tecnologia cientifica e tambem atraves do 

equilibrio que se verifica na Capital quanto a escolha das sec?6es de 

humanidades e de ciencias. Uma evidencia do peso das forgas tradi- 

cionais na composigao da clientela da Faculdade de Filosofia aparece 

quando observamos que no interior do Estado, o apelo para ingres- 

so nessa institui^ao se aglutina em torno das secgoes de humanidades 

e converge para a parte feminina da popula^ao. Ademais, o recruta- 

mento se faz preferencialmente nas camadas altas da popula?ao e 

esta em grande parte ligado a ideia, por parte dos jovens e de suas 

familias, de que a instru^ao superior representa uma garantia de vida 

e um instrumento para manter a posi^ao ou ascender na escala so- 

cial. Ao lado do reconhecimento da necessidade de qualificagao pro- 

fissional, surge com insistencia a concept© de que o adestramento 

que a Faculdade de Filosofia oferece constitui uma via para alcan^ar 

refinamentos culturais mais ou menos gratuitos. 

£ inegavel que a "Faculdade de Filosofia constitui uma expe- 

riencia educacional bem sucedida" (15). Mas e inegavel tambem, que 

esse mesmo sucesso gerou numeras dificuldades, agudamente sentidas 

por.seus professores e alunos (16). A principal questao a ser conside- 

rada e que essa institui^ao cresce aceleradamente. Para que se tenha 

ideia do ritmo de sua expansao, basta considerar que em 1937 havia 

68 candidates ao concurso de habilita^ao; em 1947, 215 e em 1959t 

2.020. Nesses mesmos anos, contavam-se 268, 540 e 2.711 alunos,. 

respectivamente inscritos em seus cursos (17). Note-se que esse au- 

mento nao se fez de modo homogeneo. No primeiro periodo, o nu- 

mero de candidates ao vestibular triplicou e o de alunos inscritos du- 

plicou; no segundo periodo, que coincide com a fase de desenvolvi- 

mento que estamos atravessando, o numero de candidates ao vesti- 

bular tornou-se dez vezes maior e o de alunos, cinco vezes. 

(IS) e (16) — Ver, a esse respeito, o Relatdrio sobre as necessidades urgentes 
da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sad 
Paulo. Florestan Fernandes (presidente e relator da comissao Erasmo 
Garcia Mendes e Walter Schutzer (membros da comissao). fambem, 
Necesfjdades e Probletnas da Faculdade de Filosofia*, Ciencias e Letras 
da Universidade de Sao Paulo. Florestan Fernandes (relator) e Eduardo 
de Oliveira Franga (coordenador). 1959. 

(17) —Necessidades e Probletnas da Faculdade de Filosofia, op. cit. (graficos). 
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Diante desse fato, o problema que se coloca e o de saber se a Fa- 

culdade de Filosofia deve se manter na linha que vem seguindo e 

assim continuar correspondendo predominantemente as necessidades 

que estao ligadas ao estilo tradicional de vida, ou se, pelo contrario, 

deve aparelhar-se para ultrapassar esses limites e integrar-se mais deci- 

sivamente no esforgo de transforma^ao do pais. Na medida em que 

ela continuar se organizando para fins exclusivos do prepare de pro- 

fessores e de intelectuais de alto nivel, ela tera reduzidas suas possi- 

bilidades de participar efetivamente na elabora^ao de uma nova forma 

de vida. Para um desenvolvimento criador da Faculdade de Filosofia, 

nesse sentido, impoe-se uma exploragao mais completa de suas poten- 

cialidades. 

Parece bastante claro que uma escola das proporgoes acima in- 

dicadas, com cerca de 3.000 alunos, dificilmente pode permanecer 

uma agencia de elite e se destinar primordialmente a altos estudos 

desinteressados. £ bem verdade que a despeito das ideologias sobre 

a Faculdade de Filosofia, ela ira se transformando no sentido de se 

ajustar as reais necessidades da vida social. Mas nao e menos verda- 

de que a sobrevivencia de valores mais ou menos obsoletos dificultam 

o funcionamento da instituigao. 

Vejamos, primeiramente, da perspectnva do aluno. Ficando pre- 

sa ao antigo esquema, a escola falha para uma grande parte deles. 

Basta pensar, por exemplo, que os jovens que ingressam na Faculade 

de Filosofia ja incorporaram, no meio social de que pro vem, embo- 

ra convencionalmente, e tambem no curso secundario, o aprego pelos 

conhecimentos "puros". Uma vez na Faculade de Filosofia, o aluno 

e ensinado a encara-los como o supremo ideal a ser perseguido. Na 

realidade, porem, nao pode encontrar condigdes minimas para sua 

realizagao, pois as oportunidades de carreira intelectual de tipo aca- 

demico sao muito limitadas e apenas uma diminuta parcela pode ser 

absorvida pelos quadros de pesquisa ou docencia superior. Apesar 

da incorporagao daqueles valores, o aluno, vivendo numa sociedade 

basicamente competitiva, tern de se preocupar com as oportunidades 

de trabalho que Ihe serao abertas apos o curso. E o resultado e que 

jovens bem dotados, que nao se destinam ao magisterio secundario, 

pouco compensador, tomam-se seguramente candidates ao desajus- 

tamento e a insatisfa^ao. Nao e raro o aluno que se pergunta: "Se 
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nao ha lugar para mim na Universidade, que fazer? Essa pergunta 

-quando considerada em termos de uma coletividade de jovens e 

quando se tem em vista as necessidades da na^ao- representa a conse- 

qiiencia de uma deformagao vocacional. Estamos em presenga de uma 

ambigua e paradoxal situa^ao, que e a de uma massa de alunos culti- 

vi dos para a realiza^ao de um ideal necessariamente seletivo. E' fla- 

grante a perda que uma tal pratica acarreta, Nas atuais condigoes de de- 

senvolvimento do pais, o aproveitamento de tecnicos qualificados 

-categoria para a qual poderia ser canalizada boa parte dos alunos- 

nao constitui problema. Entretanto, em lugar da preocupa^ao em for- 

mar adequadamente a grande maioria para tarefas que estao a exigir 

pessoal numeroso e apto, cuida-se especialmente de selecionar uns 

poucos para a vida academica. 

Com isto, chegamos a um outro aspecto da questao. Tem sido 

observado que as carreiras accessiveis aos licenciados sao mal remu- 

neradas. Esse fato constituiu um "hadicap" nos anos passados, quan- 

do a unica oportunidade de trabalho para os formados por Faculdade 

de Filosofia, fora das atividades academicas, era o magisterio se- 

cundario, onde, a baixa recompensa monetaria se somava um pres- 

tigio limitado. Progressivamente, e com maior intensidade nos ul- 

timos anos, essa situa?ao se modificou. Hoje, sao varias as ocupa- 

9oes oferecidas aos diferentes tipos de tecnicos que virtualmente a 

Faculdade de Filosofia pode formar. Mais ainda, sao ocupagoes 

com remuneragao bastante compensadora, visto que as condigoes so- 

ciais que propiciaram seu aparecimento sao recentes e as ofertas de 

emprego ainda excedem as disponibilidades de mao de obra. 

Diante disso, vemos como a Faculdade de Filosofia, ficando fiel 

aos antigos ideais falha tambem em corresponder as exigencias do 

meio social, onde surge, em numero sempre maior, a solicitagao por 

novos tipos de profissionais que nenhuma das outras escolas da Uni- 

versidade pode satisfazer. £ necessario que a Faculdade de Filosofia 

venha a se aparelhar para atender adequadamente essas exigencias 

que sao fungao das novas condigdes de vida. £sse "desvio" de objeti- 

vos ja vem informalmente sendo feito. Para exemplificarmos apenas 

com a secgao de ciencias sociais, que conhecemos mais de perto, e 

grande a procura por tecnicos que nao se enquadram em nenhuma das 

categorias que a Faculdade de Filosofia expressamente forma. Em 



— 53 — 

verdade, e nos escritorios de pesquisa de mercado e opiniao publica, 

nos setores de rela^oes industrials das empresas privadas, nos orgaos 

tecnicos de planejamento e racionalizagao da administragao publica, 

que os licenciados em ciencias sociais tem mais freqiienteraente en- 

contrado coloca^ao. O resultado e que areas cada vez mais amplas 

do mercado de trabalho, que ja vem funcionando como valvula de 

escape para os licenciados em Faculdade de Filosofia e que poderiam 

cair de maneira sistematica em sua esfera de controle, sao supridas 

com pessoal improvisado. 

As varias "instituigoes tecnicas" da Universidade tem suas ati- 

vidades bastante limitadas pela natureza das profissoes a que servem 

e cujo exercicio esta, as mais vezes, regido por dispositivos legais. 

Isso conduz a uma inevitavel cristalizagao das fungoes exercidas por 

essas escolas no meio social. A Faculdade de Filosofia, justamente 

por nao estar presa ao adestramento de um unico tipo de profissional 

e uma organizagao muito sensivel as transformagoes da sociedade. 

Esse vinculo estreito e direto com a vida social pode ser aproveitado 

como um recurso muito positivo para a expansao da Faculdade de 

Filosofia e para que ela venha a desempenhar um papel cria- 

dor em nossa situagao presente. Partindo dessa sensibilidade para 

as novas condigoes sociais e reconhecendo "status academico" pa- 

ra as ocupagoes delas derivadas, a Faculdade de Filosofia poderia 

revestir-se, nas secgoes em que isto vem se revelando necessario, de 

uma estrutura suficientemente plastica para resolver adequadamen- 

te o problema de formagao profissional diferenciada. 

Nao e apenas quanto a formagao e aproveitamento dos alunos 

e para corresponder as exigencias do moderno mercado de trabalho 

que a manutengao de relagoes estreitas com a vida social e impor- 

tante para o desenvolvimento da Faculdade de Filosofia. Muito di- 

retamente afetado pelo incentive ou pela ruptura dessas ligagoes e, 

modemamente, o progresso cientifico. Restringi-mo-nos, novamen- 

te aqui, ao campo das ciencias sociais. O desenvolvimento nelas 

observado nas ultimas decadas nao resulta de uma atitude "desinte- 

ressada e pura", do "saber pelo saber", mas provem, diretamente, 

da necessidade de aplicagao. fi hoje ponto pacifico a importancia 

da aplicagao para o desenvolvimento teorico das ciencias sociais. 

De outro lado, e apenas na medida em que efetivamente contribuir 
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para a solu^ao dos problemas surgidos na sociedade moderna, que 

esta ira colocando a sua disposi^ao o volume de recursos necessarios 

para investiga^oes de vulto, possibilitando a formagao de grandes 

organizagoes de pesquisa, que requerem pessoal e equipamento dis- 

pendiosos. Apenas mantendo vivas as ligagdes com o meio social, 

podem as ciencias sociais numa instituigao universitaria alargar seus 

horizontes e libertar-se das contingencias da simples transmissao de 

conhecimentos e da produgao individual. 

O fato decisive e que a Faculdade de Filosofia deixou de sei 

uma institui?ao de elite, que pode sobreviver isolada do acontecer 

social. A menos que sejam revistos os antigos valores e ideais e ele- 

vados ao nivel de consciencia e discussao critica os novos fins so- 

ciais a que ela ja vem informalmente atendendo, nao podera ser con- 

venientemente aparelhada para um papel criador na sociedade. Es- 

sas consideragoes propoe a necessidade de se refletir sobre uma re- 

modelagao de estrutura, nas secedes em que isto possivel, que per- 

mita a Faculdade de Filosofia realizar convenientemente os seus mul- 

tiples objetivos: uma estrutura que favorega a forma^ao do magis- 

terio secundario, de um variado numero de profissionais que ja vem 

adestrando marginalmente, e a real expansao da pesquisa cientifica. 

Ill — O Ajustamento do Aluno Vindo do Interior 

Conforme ja ficou assinalado na parte anterior, as diferen^as so- 

cio-culturais observaveis nas zonas Velha, de Transigao e Nova, de- 

finem o volume dos contingentes de alunos fornecidos por cada uma 

delas a Faculdade de Filosofia. £ das zonas velhas que provem o 

maior numero de jovens. Em parte, o reconhecimento da necessidade 

de profissionalizagao seria um resultado da transforma^ao do siste- 

ma de status e papeis sociais (considerado em relagao a estrutura 

ocupacional) e estaria ligado ao desaparecimento ou a retragao das 

posigoes anteriormente ocupadas pelas camadas altas e a sua substi- 

tuigao por outras, que exigem educagao formal e que passaram a ser 

alvo das aspiragoes dessas camadas sociais. Entretanto, esse reconhe- 

cimento aparece difundido de modo uniforme nas tres zonas conside- 

radas. Em todas elas, as respostas obtidas se concentram nas alter- 

nativas que evidenciam a atitude, por parte dos jovens e de suas fa- 
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mflias, de considerar a instru§ao superior como necessaria para con- 

seguir bons empregos e boas conduces de vida. Foram assinaladas 

em numero de vezes muito menor, as alternativas que revelavam sa- 

tisfa§ao com as oportunidades tradicionais de trabalho, para as quais 

as agendas locals de adestramento seriam suficientes (Tabela IV). 

Mas, como ja vimos, o reconhecimento da necessidade de qua- 

lificaQao profissional nao resulta, unicamente, desse processo de trans- 

formagao. Aparece ligado, tambem, a sobrevivencias de antigos va- 

lores proprios ao estilo tradicional de vida e de pensamento. A aceita- 

^ao desses valores nao apresenta diferen§as nas tres zonas. Quando 

se perguntou ao aluno "Porque voce resolveu entrar para a Faculdade 

de Filosofia", a grande maioria das respostas associou adestramento 

profissional a estudos de carater desinteressado (TabelaXI). 

Essas dimensoes -condi96es sociais que conduzem a profissiona- 

lizagao e representagao e valores aos quais estao ligadas sao fundamen- 

tals para o processo que estamos considerando. De fato, a nossa preo- 

eupagao e com jovens que apresentam mobilidade em resposta a essas 

condi^oes e a esses valores e representacoes. Se nessas caracteris- 

ticas basicas os jovens que se deslocam do interior para Sao Paulo 

em busca de instru^ao superior revelam uma identidade bastante gran- 

de, e o caso de refletirmos se, nos outros componentes do processo 

eles nao se encontram em situagao analoga. Em outras palavras, nos 

parece oportuno indagar se esses jovens que se dirigem para a Fa- 

culdade de Filosofia nao tern um "background" socio-cultural homo- 

geneo, a despeito das diferengas consideraveis existentes, desse ponto 

de vista, em suas regioes de origem. 

Seguindo essa orientagao, torna-se preciso redefinir um dos nos- 

sos pontos de partida, aquele que se refere a existencia de diferengas 

no processo de ajustamento, advindas de variagoes entre os meios so- 

ciais de origem e de chegada. £ essa hipotese que nos levou a tenta- 

tiva de subdividir o estado em areas, supondo que os estudantes vin- 

dos de meios sociais semelhantes ao de Sao Paulo encontrariam ma- 

ior facilidade de ajustamento e os proveniente de meios sociais di- 

ferendes encontrariam maior dificuldade. Essa suposi^ao envolve a hi- 

potese mais geral de que as caracteristicas do sistema social em cada 

uma das areas consideradas em sua unidade e peculiaridade, isto e, a 
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forma especifica assumida pela estrutura social em combinagao com 

dcterminados conteudos culturais, seriam responsaveis pelas diferen- 

gas de comportamento porventura observados entre os estudantes e 

pela sua receptividade ou atitude negativa frente ao novo ambiente. 

A maior ou menor complicagao do sistema social e da cultura 

faz com que estejam presentes, em graus variaveis, os tipos de con- 

dicionamentos sociais que estamos considerando nesta pesquisa e 

que um numero tambem variavel de pessoas caiam sob sua influen- 

cia, incorporando os ideais correspondentes e por eles orientanda 

sua agao. Assim, conforme vimos, difere, de area para area, o volu- 

me de jovens que tomam a decisao de se dirigir para um meio extra- 

nho em busca de instrugao superior. Entretanto, aqueles que to- 

mam essa decisao o fazem por motives identicos, que independem 

das condi^oes de seu ambiente socio-cultural. Se isto acon- 

tece, e preciso indagar a que setor da vida social estao mais especi- 

ficamente ligados esses motivos e aspiragoes que definem para os 

jovens os objetivos de aquisigao de uma qualificagao profissional. 

Tern sido demostrado na literatura sociologica, por varias for- 

mas, que em sociedades complexas diferem, de grupo para grupor 

as modalidades de participagao na vida social e na cultura, ocorren- 

do a apropriagao preferencial de dcterminados setores por determi- 

nadas camadas. A partir dessa constatagao, pode-se estabelecer a li- 

gagao provavel entre os motivos e os fins propostos pelo jovem que 

procura a Faculdade de Filosofia e a camada social a que pertencem, 

devendo esta ser tomada como unidade de referencia. De acordo com 

os dados coligidos esses alunos tern posigao social analoga, provindo 

na maioria das classes medias para cima. Cerca de 40% deles decla- 

ra renda familiar entre Cr$ 20.000,00 e Cr$ 50.000,00, sendo mesmo 

que 5% declara renda acima de Cr$ 50.000,00. Para que se tenha 

um termo de comparagao, e bom lembrar que o salario minimo em 

1955 era, em Sao Paulo, cerca de Cr$ 2.000,00. Corrobora essa 

afirmagao, que pode parecer extranha a alguns, o fato de cerca de 

80% dos alunos nao trabalharem quando ainda se encontravam no- 

interior e cerca de 60% deles ter, como meio de subsistencia em Saa 

Paulo, unicamente mesada da familia (Ver Tabela II). 
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£ na semeihanga de condi^oes sociais, que desfrutam pelo fato- 

de serem membros de uma determinada camada social, e nao nas di- 

ferengas gerais de seu ambiente socio-cultural, que deve ser posta a 

cnfase para a compreensao do comportamento revelado nas novas 

condi?6es de vida, enfrentadas em Sao Paulo. 

Podenamos dizer que todos esses jovens que sentem a necessida- 

de de instru^ao superior e que gozam de condi^oes socio-economicas 

favoraveis para tornar efetiva essa aspiragao, ja sao, pelo menos vir- 

tu almente, participantes de um novo lipo de sociedade, aquela em 

que as relagoes sociais estao definidas basicamente pelos agrupamentos 

profissionais, na forma em que ocorre nas sociedades urbanas. Essa 

relativa desvinculagao da sociedade tradicional e essa potencialidade 

de integragao em um outro tipo de civilizagao se evidencia quando 

observamos a atitude desses jovens em relagao ao interior. 

Quando se perguntou se eles desejavam ou nao sair de sua cida- 

de, as respostas revelam um desligamento, se bem que nao uma rejei- 

gao completa, do ambiente em que viviam. Cerca de 70% dos alunos 

disseram que gostavam do interior, mas nao encaravam com desagra- 

do a vinda para Sao Paulo (Ver Tabela VI). Essa situagao fica mais 

clara, quando consideramos os motives que o aluno tinha para vir 

e para nao vir para Sao Paulo. Foram assinaladas com freqiiencia 

muito maior as altemativas que propoem novamente temas ja trata- 

dos em outra parte: a necessidade de instrugao superior para conse- 

guir boas oportunidades de trabalho (a mais assinalada), o desejo 

"gratuito" de instrugao (segunda mais assinalada) e finalmente a que 

revela insatisfagao com as condigoes de vida no interior, representan- 

do, a vinda para Sao Paulo, uma forma de escapar a uma rotina aca- 

nhada, sem distragoes nem atrativos (terceira mais assinalada) (Ver 

Tabela VI). Os motivos para nao vir foram escolhidos um numero 

muito menor de vezes. Completa esse quadro, a circunstancia de qua- 

se nenhum aluno declarar ter vindo para Sao Paulo a contragosto. 

Uma vez estabelecidos em Sao Paulo, e decorrido um certo pe- 

riodo de tempo (as entrevistas foram realizadas um ano depois da 

vinda para Sao Paulo), esse processo de desvinculagao tende a 

se acentuar (Ver ainda, Tabela VI). A familia de 90% dos entrevis- 

tados permaneceu no interior. Nao obstante, varia muito a freqiiencia 
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•com que os jovens retornam as suas cidades. Divide-se em propor- 

coes equivalentes os que vao todas as semanas, os que vao todos os 

meses, e os que o fazem apenas nas ferias. Mesmo no caso dos jovens 

•que voltam semanalmente, a atitude manifestada em rela^ao ao inte- 

rior e restritiva; e menor o numero dos que "esperam ansiosamente 

todas as ocasioes de ir para o interior", do que daqueles que "gostam 

de ir, mas apenas para estar em casa, com a familia". Os alunos que 

declaram contactos menos freqiientes (idas mensais ou nas ferias), 

combinam essas duas alternativas, que tern conteudos favoraveis ou 

moderadamente negatives, com o outro tipo de resposta, que implica 

em rejei^ao bem mais completa, ou seja, no reconhecimento de ine- 

xistencia de afinidades com pessoas do interior e na impossibilidade 

de conviver com elas. 

Ainda uma evidencia de que as influencias de classe sao as mais 

importantes, e que, o mais das vezes, nao ha incompatibilidade entre 

•o ponto de vista do jovem e o de sua familia. Os ideais e objetivos 

definidos pelos jovens, que representam um grupo ainda sem compro- 

missos com a ordem social vigente e receptivo a inovagoes, poderiam 

estar ligados a estimulos alinigenas e corresponder a padroes de con- 

duta nao sancionados pelos adultos. Nao e isto o que ocorre. Tam- 

bem a famflia dos jovens, apesar de seguramente mais integrada que 

eles ao estilo tradicional de vida, participa plenamente de sua opiniao. 

Pode-se mesmo afirmar que a atitude dos jovens resulta da influencia 

da famflia, embora nao haja consciencia disso por parte deles, mas 

ate, pelo contrario, aparecer a afirma^ao de independencia nas deci- 

soes tomadas. A pergunta de quais os motives mais importantes na 

escolha da carreira, as respostas recaem, com maior freqiiencia, na 

altemativa que nao reconhece ligagao alguma com a famflia e que os 

atribuem a uma voca^ao expontanea. Entretanto, cerca de metade 

dos alunos declara ter recorrido a conselhos antes de tomar sua deci- 

sao. Nesses conselhos, a famflia ocupa um lugar mais importante que 

outras institui^oes; um numero menor declara, por exemplo, ter ouvi- 

do professores (Ver Tabela V). 

Esses ultimos dados sugerem que, se o jovem logra sair do inte- 

rior e vir para Sao Paulo em busca de instrugao, nao e unicamente 

jjorque os padroes tradicionais de controle social, dos quais a famflia 
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faz parte, estejam se afrouxando. Sem duvida, esses controles seriam 

de molde a manter um certo tipo de vida do qual esteve, ate ha pou- 

co, excluida a necessidade de instrugao formal e nessa medida se exer- 

ceriam no sentido de prender o jovem a famllia e ao interior e de opor 

obstaculos a sua saida. Mas nao e isso o que ocorre; a principal agen- 

cia na decisao de afasta-lo do interior e a propria familia (Ver Tabe- 

la V). As altemativas da pergunta sobre os motives que a 

familia teria para opor obstaculos a vinda do jovem, incluem todas 

representa^oes que acentuam as diferengas entre o estilo tradicional 

e as condi^oes de vida numa cidade grande. Essas altemativas pou- 

co foram assinaladas. Essa constata^ao ganha importancia quando 

nos lembramos que sao principalmente mo?as que vem do interior 

para a Faculdade de Filosofia, em relagao as quais os controles fami- 

liares se exercem com maior efetividade. Nao se poderia dizer que a 

saida dos jovens represente uma situagao fundamentalmente nova, que 

escape as modalidades de controle social existentes e que a possibi- 

Hdade deles de desligarem de seu ambiente original se deva ao fato 

da eficacia dessas tecnicas ja estar comprometida. Parece haver, no 

caso que estamos considerando, uma identificagao entre as condigoes 

de vida em fungao das quais esses controles se exercem -as situa^oes 

tradicionais- e a profissionaliza^ao e busca de instrugao superior, 

objetivo que as familias dos alunos incorporaram em seu horizonte. 

Nos casos observados, nao ha tentativas para impedir que o jovem 

venha para Sao Paulo. Cerca de 80% dos entrevistados declara que 

suas familias "aprovaram plenamente a decisao, nao opondo obsta- 

culo algum". Entre os motives apresentados para essa aprovagao os 

mais freqiientes sao "identidade de pontos de vista entre pais e filhos" 

e "confian^a nos propositos do filho". 

Os dados apresentados mostram que existe realmente, por par- 

te dos alunos, uma desvincula^ao inicial em rela$ao ao meio antigo, 

que se acentua posteriormente. Mas ao mesmo tempo, nao existe 

incompatibilidade entre os padroes socio-culturais tradicionais e os 

ideais e objetivos que orientam a a^ao do jovem e de suas familias 

no sentido da busca de qualifica^ao profissional, apesar destes resul- 

tarem em parte, de necessidades provenientes de mudangas sociais. 

Desse modo, o que parece importar para a defini^ao do tipo e do curso 
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do processo de ajustamento nao e o fato de estarem em jogo dois am- 

bientes socio-culturais diferentes, dos quais o agente participa six- 

cessivamente e cujas disparidades o colocam numa situa^ao de mar- 

ginalidade e de choque inevitaveis. Mais decisivas que a diversidade 

dos meios socio-culturais quando considerados em sua totalidade,. 

sao as semelhangas partilhadas pela condi^ao de membros de uma 

determinada camada social. A proveniencia das classes altas; a par- 

ticipagao num conjunto de valores e ideais (reconhecimento da im- 

portancia da qualifica^ao profissional e valoriza9ao da instru?ao); a 

existencia de condigoes propicias para sua objetiva^ao (controlcs 

familiares se exercendo em sentido favoravel e condigoes economi- 

cas adequadas), e que condicionam a mobilidade e preparam para 

uma acomodagao rapida e pouco penosa as novas situagoes a se- 

rem enfrentadas. Essas condi^oes criam uma atmosfera de aceita- 

gao daquilo que for necessario para atingir aos fins visados. Com 

efeito, a grande maioria dos alunos declara que as dificuldades ini- 

cialmente sentidas "foram superadas e que hoje vivem agradavel- 

mente em Sao Paulo"; uma parte diminuta deles reconhece que "sub- 

sistem, mas se conformaram com elas e as aceitam como males neces- 

sarios". 

A essa disposi9ao de acomodar-se a situagoes que sao inevita- 

veis para atingir os objetivos propostos, deve-se acrescentar as faci- 

lidades de comunicagao hoje existentes entre todas as cidades do Es- 

tado de Sao Paulo. £ esse mais um elemento de aproximagao, que 

vem se somar as semelhangas de "background" socio-cultural e levar 

o processo de ajustamento a se desenvolver num mesmo sentido. O 

nieio em que o estudante passou a residir nao era extranho a ele. 

Todos os entrevistados acusam contactos anteriores com Sao Paulo 

(Tabela VII). Sao estadias temporarias, de apenas alguns dias, mas 

que, na maioria dos casos, ocorrem varias vezes no ano (Tabela VII). 

Todos, com duas unicas excepgoes, declaram ter relagoes anteriores 

com pessoas residentes em Sao Paulo (Tabela VII). Essas relagoes, 

na maioria das vezes, sao com pessoas que tern alguma liga9ao com 

o grupo primario a que o aluno pertencia no interior; ou sao parentes 

que moram em Sao Paulo, ou sao conhecidos do interior, vindos ha 

pouco tempo. £ reduzido o numero de redoes com pessoas "de Sao 

Paulo mesmo". Todos, com poucas excep96es declaram, tambem ter 
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procurado entrar em contacto com esses conhecidos, os quais tive- 

xam papel relevante na fase inicial de sua estadia, principalmente na 

constituigao de um primeiro grupo de convivencia e na acomodagao 

condi^oes materiais de vida. Nao obstante as relagoes com esse 

grupo inicial terem sido jnantidas, elas foram, quase sempre, acres- 

centadas por novas amizades (Tabela IX). Bsse outro ambiente so- 

cial nao se achava mais dominantemente preso ao grupo original: com- 

punha-se, em propor^des equivalentes, de pessoas de Sao Paulo e do 

interior. A constituigao de uma area social de transigao, formada du- 

rante o estagio inicial de permanencia na Capital e composta especial- 

mente por pessoas ligadas ao meio social de origem, (Tabela VII 2a. 

nota), teve papel de relativa importancia, funcionando como cabeca 

de ponte para a integra^ao em Sao Paulo. Mas as novas amizades, 

que somaram-se as antigas, foram feitas de preferencia na Faculdade 

<le Filosofia, (Tabel^ IX, nota) entrando em jogo, portanto, para o 

cstabelecimento desses contactos, fatores puramente casuais, que nao 

implicam em nenhuma liga^ao com o grupo primario de origem. A 

esse respeito interessa observar que nas perguntas sobre as visitas reali- 

^adas a pessoas conhecidas, na fase inicial de sua estadia, o alunos de- 

claram uma freqiiencia muito menor a casa de colegas da Faculdade 

que a casa de parentes e outros amigos. Decorrido o ano que mediou 

entre sua entrada para a Faculdade e a realizagao das entrevistas, a 

freqiiencia das visitas se distribui uniformente entre essas tres cate- 

gorias de pessoas (Tabela IX). Na aprecia^ao da maior ou menor 

facilidade de aproxima^ao a colegas do interior e de Sao Paulo, as 

opinioes se dividem em proporgoes iguais: a metade dos entrevista- 

dos considera ter sido mais facil fazer relagoes com colegas do interior; 

a outra metade considera igualmente facil a proximagao a uns ou 

outros. Dos alunos que declaram ter sido inicialmente mais facil fa- 

zer amizades com colegas do interior, a metade modificou, posterior- 

mente, sua opiniao (Tabela XII). 

O ajustamento dos jovens vindos do interior para Sao Paulo 

ocorreu, pelo menos nos setores considerados neste estudo, de modo 

xdpido e pouco dramatic©. No que diz respeito as condigdes materiais 

de existencia, o comportamento deles nao revela problemas graves 

de adaptagao. Chegando a Sao Paulo, cerca da metade alojou-se em 

casas de pessoas com quern haviam mantido relagdes anteriormente 
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(amigos e principalmente parentes); a outra metade alojou-se em "lo- 

cals publicos', (pensoes, pensionatos, quartos em casas de familias 

extranhas, instituigdes como a casa da universitaria ou do estudante„ 

etc.). Ambos esses grupos revelam estabilidade, o que pode ser con- 

siderado como um sinal de acomodagao satisfatoria as condigoes de 

moradia. Registram-se poucas mudangas; a grande maioria declara 

nao ter se mudado, ou mudado apenas uma vez (Tabela VIII) . O 

motive mais alegado para mudanga, quando esta ocorreu, nao impli- 

cava em manifestagoes de desagrado em relagao as caracteristicas pro- 

prias do local de alojamento, mas no desejo de morar proximo a Fa- 

culdade de Filosofia. £sses dados parecem indicar que as condigdea 

materials de vida tern importancia secundaria no processo de ajusta- 

mento. Tanto os que fixaram residencia com parentes, como os que 

se alojaram em locais publicos (forgosamente em condigoes bem di- 

ferentes do "modus vivendi" anterior, com a familia) revelam a mes- 

ma capacidade de acomodagao. 

A Faculdade de Filosofia funciona como um meio positivo pa- 

ra o ajustamento do jovem vindo do interior. Como acontecia em re- 

lagao a sociedade mais ampla, os estudantes ja tinham ligagoes ante- 

riores com essa instituigao (Tabela XII). Nao entraram para ela co- 

mo perfeitos extranhos. A g\'ande maioria deles declara conhecer 

anteriormente colegas que ja a estavam cursando. £sses colegas de- 

sempenharam um papel positivo, tanto no que se refere a ambientagao 

no meio social mais amplo, quanto propriamente aos problemas in- 

ternos a Faculdade de Filosofia (estudo, relagoes com professores, 

etc.). Poucos alunos declaram que esses conhecimentos previos nao 

valeram para cousa nenhuma (Tabela XII, nota). 

As relagoes estabelecidas na Faculdade de Filosofia tendem a 

se extender a todos os setores da vida social. Mais ou menos 70% 

dos entrevistados declara ter ligagao com os colegas fora da Faculda- 

de (Tabela XII). Essa instituigao e a que fornece o setor fundamel- 

tal, o centro de referencia em torno do qual os alunos constroem sua 

vida social. A grande parte deles freqiienta-a fora do periodo de au- 

las e para atividades que nao di»7em respeito, unicamente, a estudos 

(Tabela XIII). O Gremio desempenha um papel de importancia 

menor do que aquela que seria de se esperar. Boa parte dos alunos 

pertencem a seus quadros sociais, mas apenas a metade deles cos- 
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tuma freqiientar a sede (aqui e precise lembrar que, entre os entre- 

vistados, ha alunos de secgoes localizadas longe da sede). O obje- 

tivo dos que a freqiientam e principalmente, "encontrar os amigos 

e bater papo" e "fazer hora". Dentre esses que freqiientam a sede, 

a maior parte costuma ir aos bailes, mas muito poucos se utilizam ou 

contribuem para os varios Departamentos do Gremio, e em niimero 

menor ainda, participam de sua politica. A pequena parte que diz par- 

ticipar da vida politica declara tambem que "apenas vota". De acordo 

com os dados de que dispomos, o significado do Gremio para os alu- 

nos se resume as diversdes: as respostas o representam como uma 

agencia que Ihes proporcionou um lugar para passar boras agradaveis, 

a oportunidade para travar conhecimentos e o ensejo para distragdes. 

Dentro dos limites permitidos pelos dados disponiveis, nao pudemos 

perceber a atribuigao de nenhum sentido politico ou de orgao de de- 

fesa dos alunos. Isto, entretanto, pode estar ligado ao tipo de formu- 

lagao das perguntas feitas nas entrevistas. 

No que diz respeito aos problemas de estudo, os obstaculos pa- 

recem ter sido maiores. Grande parte aponta dificuldade iniciais, 

que dizem respeito tanto aos problemas de acompanhar as aulas, quan- 

to de organizar trabalhos e exames de acordo com os padroes exigi- 

dos, quanto de se habituar ao uso de bibliografias. Essas dificuldade, 

entretanto, podem nao estar ligadas as condi^oes de ensino proprias 

ao interior do Estado, mas sim, as condigoes de ensino no curso se- 

cundario de um modo geral e, nessa medida, seriam sentidas por to- 

dos os alunos, independentemente de sua procedencia. Seja como for, 

entretanto, a maior parte dos alunos afirma que elas se atenuaram; 

uma boa parte diz mesmo que elas foram superadas. 

A precariedade das condigoes de realizagao das entrevistas ja 

foi indicada. Na apresentagao de seus resultados, seria arriscado qual- 

quer tentativa de sistematizagao quantitativa dos dados. Fomos obri- 

gados a limitar-nos a avaliagoes grosseiras que oscilam entre "a maio- 

ria", "um numero reduzido de vezes", "com a maior freqiiencia", 

"uma parcela reduzida", "muitos", "poucos", e assim por diante. 

Apenas em alguns casos, quando houve uma concentragao muito sig- 

nificativa das informagoes, recorremos a uma expressao percentual. 

Entretanto, julgamos que nossas consideragoes aqui valem provisoria- 
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mente e a titulo exploratorio. De acordo com elas, pensamos ter 

proposto: 

1) A importancia do sistema de valores incorporados pela ca- 

mada social de que os alunos provem, nao apenas na decisao de se 

deslocar para Sao Paulo em busca de instrugao e de qualificagao pro- 

fissional, mas tambem na definigao das caracteristicas assumidas pe- 

lo processo de ajustamento as novas condigoes de vida. O principal 

fator de acomodagao, em parte independe das condigdes gerais exis- 

tentes nos dois ambiente socio-culturais em jogo; e a partir das seme- 

Ihangas de aspiragoes, de condi^des objetivas favoraveis para sua efe- 

tivagao, partilhadas pelos jovens e suas farmlias, que devemos pro- 

curar compreender a conduta verificada em Sao Paulo e na Faculdade 

de Filosofia. 

2) £ inegavel que o desejo de profissionalizagao e resultado de 

mudangas sociais. Se os jovens e suas farmlias reconhecem sua ne- 

cessidade, e porque em parte ja foram atingidos por influencias prd- 

prias ao novo tipo de civilizagao e, desse modo os estudantes esta- 

riam favoravelmente equipados para se ajustar a um meio social onde 

elas aparecem mais intensamente. Entretanto, a incorpora9ao desse 

novos ideais e dos comportamentos correspondentes se faz por su- 

perposigao aos padrdes tradicionais, sem choque, pois nestes ultimos 

esta envolvida a valorizagao da instru^ao superior. Familias que 

talvez nao admitissem a introdu^ao de outras inovacdes, encorajam, 

entretanto, a desvinculagao do jovem, no caso aqui considerado. 

3) A essas condigdes favoraveis associam-se outras, resultantes 

das facilidades de comunica?ao. Os contactos multiplos e freqiientes 

com o novo ambiente social contribuem para o conhecimento previo 

das situagdes a serem vividas e para o estabelecimento de rela^des 

que tendem a facilitar o processo de acomodaQao. 

4) Nessas condigdes, o ajustamento do jovem a Sao Paulo se faz 

sem grandes dificuldades. Nas areas que pudemos observar, nao ha 

problemas series, seja quanto a integra^ao ao sistema de relagdes so- 

das, seja quanto a adapta9ao as condigdes materiais de vida (18). 

(18) — Nos seminaries sobre sociologia do trabalho, realizados em 1961 na Fa- 
culdade de Filosofia, com a participagao do prof. Alain Tourraine fo- 
ram relatados alguns resultados do pesquisas sobre mobilidade em gru- 
pes de operarios franceses, nao se observando choque quando de sua 
passagem de um meio social para outro. 
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5) Como estamos especialmente interessados na Faculdade de 

Filosofia, convem ressaltar que ela constitui uma agencia importante 

no processo de ajustamento, funcionando como um fator positivo para 

a integra^ao do jovem ao novo ambiente social. 

Marginalmente a esses resultados, gostariamos de apontar al- 

gumas conseqiiencias de ordem mais geral, que podem ser inferidas 

a partir deles. Conforme vimos, faz parte da ideologia das classes 

altas no Brasil, a convicgao de que as boas oportunidades de traba- 

Iho e os meios de manter a posigao ou de ascender socialmente estao 

ligadas a educagao superior. Nao resta duvida que;a partir da desa- 

gregagao da sociedade senhorial, a instru^ao superb r tem sido neces- 

saria para a aquisigao ou a manutengao de prestigio. De outra parte, 

no Brasil, realmente, esse tipo de educa^ao e acessivel apenas as 

classes mais elevadas. Nelas, aos ideais que valorizam a instrugao 

superior, se alia a apropria9ao quase que exclusiva das condi§6es 

objetivas para realiza-los. Essa situa§ao contribui de modo seguro 

para a manutengao da estabilidade da estrutura social e dos conteu- 

dos culturais a ela associados. Essa constatagao se reforga, quando 

lembramos que os valores e comportamentos associados a instrugao 

superior e a profissionalizagao estao identificados com as duas gera- 

goes aqui consideradas: pais e filhos. Provavelmente transmitidos a 

geragao seguinte, se mantidas inalteradas os demais setores da vida 

social, eles se propagarao como elementos estabilizadores (19). 

(19) — Sobre os sistemas de valores em diferentes classes e o seu significado 
tendo em vista a mobilidade social e a estabilidade da estrutura, ver 
H. Hyman, "The value systems of different classes: a social psychological 
contribution to the analysis of stratification", in Bendix e Lipset (ed.), 
Class, Status and Power. Londres, Routledge & Kegan Paul, 1954. 





APEN DICE 

I 

REFLEXOES SOBRE O TREINAMENTO DE PESQUISADORES 

EM SOCIOLOGIA 

De um modo geral pode-se distinguir, no acervo teorico de uma 

disciplina cientifica, duas ordens de conhecimento: aqueles que cons- 

tituem o conjunto de resultados substantives sob re seu objeto e aque- 

les que dizem respeito aos metodos de investigagao e interpretagao. 

Ja tem sido observado que na Sociologia ocorreu um desenvolvimen- 

to diversificado e nem sempre harmonioso em ambas essas areas. 

As diferengas de condigoes historicas e sociais e as peculiaridades do 

ambiente intelectual dos centres em que se moldaram as principals 

correntes sociologicas, nos fins do seculo passado e inicios destes, nao 

era de molde a permitir o desenvolvimento univoco de uma ciencia 

que, por lado, achava-se ineludivelmente ligada — pela propria na- 

tureza de seu objeto — a ideais politicos e representagoes ideologicas, 

com toda a carga decorrente para a definigao de sua problematica, 

a formulagao das grandes hipoteses diretrizes e a elaboragao das sfn- 

teses interpretativas, e que por outro — encontrando-se ainda em fase 

de constituigao — apenas timidamente se desprendia de suas raizes 

filosoficas, incorporando, sem uma critica eficiente, suas implicagoes 

quanto a natureza e as possibilidades do conhecimento cientifico, aos 

fundamentos dos metodos utilizados e a valSdade dos resultados, 

obtidos. 

Desse modo deparamos, dentro da mesma disciplina cientifica, 

com uma variedade de "orientagoes" que derivam de concepgoes por 

vezes divergentes sobre a realidade social e sobre os meios adequados 

a sua penetragao e que resultam em outros tantos sistemas indepen- 

dentes de conhecimento. 
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As evidencias dessa observa^ao nao precisam ser procuradas na 

distingao entre as "sociologias" americana e europeia, cujos sentidos 

estao mtidamente marcados pelo conjunto de elementos diferencia- 

dores ligados ao carater mais pragmatico da primeira e mais aca- 

demico da segunda. Basta lembrar as divergencias dificilmente con- 

ciliaveis que podem ser discernidas na obra de dois classicos de pro- 

funda repercussao no pensamento sociologico contemporaneo, Dur- 

kheim e Weber (1), cujas proposi^oes fundamentals norteiam duas 

correntes que, no presente, gosam, nos meios especializados, de con- 

digoes iguais de aceitagao e validade: o esquema funcionalista e a 

tentativa de formulagao de uma teoria geral da agao. 

Alem das dificuldades ligadas a independencia dos esquemas in- 

terpretativos, a sociologia tem sido, tambem, adversamente atingida 

pelo desequih'brio originado da enfase nos amplos problemas meto- 

dologicos, importantes principalmente para as etapas iniciais e fi- 

nals da investigagao — planejamento e interpretagao — em detri- 

mento das fases intermediarias de levantamento e ordena^ao das in- 

formagoes. E evidente com que gravidade fica comprometido o signi- 

ficado dos sistemas conceptuais e dos procedimentos analiticos, por 

mais refinados, dos mecanismos de inferencia e dos testes compara- 

tives, por mais rigorosos, e das explica^oes e generalizagoes, por mais 

sofisticadas, quando nao existem garantias, ou quando nao se podem 

aferir, da precisao e validade dos dados sobre os quais toda a cons- 

trugao intelectual se ergueu. 

£sse esbogo e suficiente para que se perceba os tropegos a que es- 

ta sujeito o profissional da Sociologia, nao tanto no que diz respeito 

a seus proprios trabalhos, onde afinal Ihe sobra o recurso conslrutivo 

de adotar uma acomoda^ao provisoria, mas principalmente no que se 

refere a tarefa de transmitir conhecimentos. 

I I 

Nestes trabalhos nos interessa a transmissao de conhecimentos 

sociologicos na forma mais indicada para o adestramento de pesquisa- 

dores, entendendo-se aqui este termo em sentido bastante amplo, de 

(1) — Cf. Florestan Fernandes — Fundamentos Empiricos da Explica^ao So- 
ciologica — Sao Paulo, Comp. Editora Nacional, 1959. Parte II, cap 
IV e V. 
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modo a abranger todos os niveis de diferenciagao de fun^oes envol- 

vidos no processo de investigagao. 

No piano da formagao teorica do pesquisador, apenas duas so- 

lugoes se apresentam. Uma, e escolher determinada posigao, que 

fome^a o fio condutor para o tratamento dos varies problemas e apre- 

sentar as contribuigdes em termos de sen significado e importancia 

a partir daquela perspectiva. Ela oferece, sem duvida, a vantagem 

de dar ao aluno uma visao coerente — em especial quando se leva 

em conta a forma^ao recebida na escola secundaria, de tipo informa- 

tivo e memorialista e que resulta em desorientagao total quando se 

faz necessario o exercicio da reflexao — mas e, por sua propria natu- 

reza, unilateral e pobre. Ela se justifica, talves, nos casos em que a 

sociologia e utilizada como elemento subsidiario na formagao de pes- 

soal que se destina a outras especialidades, uma vez que ai se torna 

inevitavel um carater sumario e se faz imprescindivel a acentuagao dos 

resultados que sejam significativos para a atividade central. O outro 

caminho, e o que procura familiarizar o aluno com as principals orien- 

ta^des existentes na sociologia e que tenta, atraves da propria desco- 

berta das divergencias, criar e desenvolver nele um poder critico. 

Dentro de nossos habitos educacionais, essa via raramente atinge seus 

alvos; entretanto, por exporadicos que sejam os sucessos alcan?ados 

€ por seletivos que sejam seus resultados, nao parece dificil reconhecer 

que seja a mais legitima. E isto especialmente quando se trata, e e o 

que nos interessa aqui, do preparo de profissionais de sociologia — 

tecnicos e cientistas. Sem duvida, essa solugao nao escapa tambem 

a arguigao de fragmentaria e incompleta, dadas as condigdes de nosso 

ensino universitario, com seus curnculos pesados, o acumulo de for- 

malidades de exames e notas e os periodos letivos demasiado curtos, 

que nao permitem a concentragao no trabalho e um rendimento apre- 

ciavel do aluno. Entretanto, para que essas dificuldades se reduzam 

as proporgdes adequadas, basta uma observa^ao de bom senso; a 

transmissao formal e sistematica de conhecimentos visa dar ao alu- 

no apenas as coordenadas mais gerais que o tornarao apto a ingres- 

sar na vida profissional; e somente esta que oferece as condigdes pa- 

ra o acrescentamento da forma^ao basica, no processo lento e peno- 

so de redu^ao das experiencias em maturidade. 
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Nas solu^oes de ensino da parte teorica da sociologia nao se 

pode escapar de um carater precario e tentativo — (que se evidencia, 

por exemplo, na instabilidade dos curriculos sempre que ocorra uma 

alteragao basica de pessoal docente) — resultado da propria rique 

za do patrimonio acumulado, hoje em franca expansao, mas que se- 

gue ainda, como antes, desarticulado. Entretanto, apesar de tudo, 

essas fun?6es acabam por ser razoavelmente preenchidas, por causa 

da tradi^ao academica, em grande parte herdada dos europeus, que 

incorporamos, e que define para os grupos docentes e discente um 

determinado padrao de trabalho, orientado para o estimulo da produ- 

cao independente e da contribui^ao original, valores que favorecem 

um ajustamento bom ao quadro vario dos conhecimentos sociologicos 

dando sentido a a^ao do professor e levando-o a acentuar as pe- 

culiaridades das varias terias e despertando no aluno o interesse e a 

curiosidade por elas. 

I I I 

Quando se chega a formagao tecnica do pesquisador, os proble- 

mas sao, de um lado, relativamente simples, gragas ao estagio de de- 

senvolvimento logrado nesse setor, e de outro bastante complicados, 

dada a organizaqao de nossas instituigoes universitarias, o conjunto 

de valores e padroes nelas vigentes e as condigoes gerais de nosso meio,. 

onde o reconhecimento das ciencias sociais e ainda pequeno, sendo 

em conseqiiencia tambem reduzidos os recursos postos a sua dispo- 

sigao. 

E do passado a negligencia pelos procedimentos tecnicos. Ob- 

serva-se hoje uma insistencia muito grande na formalizagao e trata- 

mento dessa ordem de questoes, em oposigao ao tacido desconheci- 

mento que anteriormente as cercava. 

A concepgao de conhecimento cientifico, definida em termos 

de saber puro e desinteressado e projetando a um nivel de abstragao 

muito elevado o resultado das investigagoes (1), nao constituia meio 

propicio ao desenvolvimento de preocupagdes de ordem tecnica. A 

atengao de sociologo fixava-se na solugao de problemas metodolo- 

gicos ou em empreendimentos definidos em termos largos, como as 

(1) — Ver a esse respeito Florestan Fernandes, Sociologia, Verbete da End- 
clopedia Delta, Publicagao restrita da Faculdade de Filosofia da U.S P 
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tentativas de caracterizar os tipos estruturais fundamentals, ou de ex- 

plicar a genese e opera^ao dos processes responsaveis pela configura- 

9ao do mundo ocidental moderno, ou as tendencias globais de trans- 

formaQao nele observadas. A propria amplitude dos termos em que 

sao construidas essas sinteses, neutraliza as possibiladad^s de intro- 

dugao, ou torna minima a magnitude, do erro que resultaria do tra- 

tamento tecnico grosseiro dos materials empiricos. Para o carater de 

generalidade de que se revestem, e suficiente procedimentos pouco 

refinados de fundamentagao empirica das inferencias, nao se colocan- 

do as exigencias de precisao, nem aproximadamente, nos termos em 

que se apresentam hoje, quando se procura engrendrar, por exemplo, 

possibilidades de calcular e corrigir os erros introduzidos no longo e 

complicado processo de transforma^ao dos dados brutos em proposi- 

^oes cientificamente significativas. 

Entretanto, quando o recurso de compreender ou explicar situa- 

^oes em termos de esquemas gerais, compativeis com a visao acade- 

mica de aproveitamento mais ou menos longinquo dos resultados da 

ciencia, se torna inoperante; quando fica exposta a necessidade de 

dar solugoes especificas a problemas concretamente enfrentados pela 

sociedade e a aplica^ao de conhecimentos aparece como o objetivo 

proximo e claramente definido, entao o apuro tecnico se impde. Nes- 

se momento surgem dificuldade que, ou nao haviam sido sentidas, ou 

nao eram consideradas obstaculos para se lograr um conhecimento 

cientifico — dificuldades que so se resolverao no nivel da tecnica e 

que giram em torno da descoberta de formas de descrigao que sejam 

fidedignas e validas e de recursos analiticos que permitam o isola- 

mento e especificagao dos componentes do fenomeno e de suas rela- 

tes no grau de rigor e precisao requeridos para a garantia de sucesso 

no momento de efetivamente indroduzir modificagoes na realidade. 

Como um dos resultados da aproximacao de teoria e pratica — 

cntre outras conseqiiencias de ordem mais geral e de amplo alcance 

para as ciencias sociais —, se faz sentir a necessidade de aperfeigoar 

o processo intermediario entre uma e outra a esse esforgo marca muito 

decisivamente o sentido da contribui^ao das ciencias sociais na atua- 

lidade. Acumulam-se os trabalhos especializados em tecnicas de co- 

leta e analise de materias; espagos cada vez maiores sao reservados 

nos manuais para esse tema; nos trabalhos de pesquisa firma-se o cri- 
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terio de apresentar cuidadosamente os procedimentos utilizados e, em 

fungao deles, discutir a validade e precisao dos resuldatos conseguidos. 

Crescerii as publica^oes de exame e cntica das opera?6es emprega- 

das nos estudos de maior vulto e repercussao. Novos procedimentos 

vem sendo elaborados e outros, ja tradicionalmente explorados, sao 

tambem revistos e aperfeigoados, organizando-se desse modo um con- 

junto de principios que definem de modo muito nitido um padrao do 

que e bom e do que e mau, nesse campo. 

A existencia desse padrao, a unidade de sistematizagao observa- 

da nesse setor simplificam sobremaneira, e evidente, as tarefas di- 

daticas. Em condigoes ideais de trabalho a transmissao desse tipo de 

conhecimentos nao ofereceria dificuldades. 

£ preciso, porem, refletir na formagao tecnica de pesquisadores 

nas condigoes em que ela se realiza em nosso meio, bem distantes das 

ideais. 

O impedimento mais evidente e mais exasperantemente sentido 

e a escassez de recursos. Nao ha equipamentos, nao ha pessoal su- 

ficiente para uma aten^ao proxima e contante ao aluno, nao ha fa- 

cilidade de material, nem disponibilidade alguma para despesas com 

viagem, documentagao, etc. A longo prazo, esse obstaculo e o menos 

grave de todos e a propria transformagao de nosso meio social se 

encarregara de resolve-la, a medida em que as ciencias socias podem 

resolver — no piano economico, governamental, educacional — e 

a medida em que seus profissionais foram emprestando colaboragao 

positiva, alterando-se assim o status dessas disciplinas no consenso 

geral. 

Outra dificuldade liga-se justamente aos problemas resultantes 

dessa transforma^ao, que ja toma impulso, de nosso meio e que se 

reflete no enorme aumento de interesse pela Segao de Ciencias Sociais 

— 200 candidates inscritos nos vestibulares de 1959 300 inscritos nos 

de 1961, na Faculdade de Filosofia, U. S. P. — apesar dessa procura 

nao estar ainda orientada por nenhuma aspira^ao ou expectativa de- 

finida em rela^ao aos ensinamentos do curso ou as oportunidades pro- 

fissionais por ele abertas (1). 

(1) — Cf. respostas a um pequeno inquerito realizado junto aos candidates ins 
critos nos vestibulares em 1959, na Faculdade de Filosofia da U.S.P. 
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Sao cada vez mais numerosos entre nos, os canais de absor^ao 

<dos quadros formados pelas ciencias sociais. Isto pode ser constatado, 

na falta de informagoes mais precisas, atraves da freqiiente procura 

de alunos para participar — quase sempre como entrevistadores — 

<em varias modalidades de pesquisa. £ste ultimo movimento era, ha 

10 anos, totalmente inexistente, exceto para fins de colabora^ao em 

projetos particulares de professores, Ja vem se definindo a necessida- 

de de pessoal diferenciado para ocupar os varios escaldes que com- 

poem uma organizagao de pesquisa e ja e tempo das sec96es de cien- 

cias sociais se aparelharem para a forma^ao de um outro tipo de 

profissional — o tecnico —, ao lado daqueles a que ela tradicional- 

mente atendia — o professor e o cientista —. 

Isso coloca, certamente, o problema da orientagao a ser impri- 

mido aos cursos de treinamento. No ponto em que nos encontramos, 

seria impossivel pensar em distiguir o adestramento, visando espe- 

cificamente dois mveis diferentes de profissionais: um grupo menos 

qualificado, que recebe quase sempre o mesmo tipo de atribuigoes 

c nao participa das fases do plane]amento ou elaboragao final dos 

resultados, e um grupo que deve dominar todas as etapas do traba- 

Iho e inclusive assumir posigoes de lideranga. Nas nossas condigoes, 

a unica alternativa possivel e a forma^ao homogenea e compreen- 

siva, capaz de satisfazer a ambos os objetivos. Entretanto, e neces- 

sario que nos cursos de treinamento em pesquisas um peso bem maior 

que o atual seja dado aos aspectos tecnicos, a fim de, pelo menos, 

em parte corresponder a essa solicita^oes ocupacionais e desse modo 

corrigir provisoriamente o desnivel que ja vem se observando entre 

as perspectivas de aproveitamento do profissional em sociologia e o 

tipo de forma^ao que recebe. Os nao menos importantes aspectos da 

instru^ao teorica do pesquisador sao suficientemente acentuadas e su- 

pridos em varios niveis de complicagao e em varias diregoes, desde 

os cursos introdutorios ate aos mais especializados, por f6r§a mesmo 

da propria estrutura do curso universitario de base academica. Mas 

os problemas de ordem tecnica recebem ainda atengao reduzida e 

nem poderia ser de outra maneira, visto que a propria introdugao das 

pesquisas de treinamento, nos curriculos, data de epoca recente e se 

cncontra ainda em fase de tentativas. 



Essas reflexoes nos conduzem a um outro problema da organi- 

za^ao das pesquisas de treinamento. Trata-se de resolver se o traba- 

Iho pode ser proposto em termos especificos de adestramento mais in- 

tense) em tecnicas parceladas, deixando para as exposi^oes formais a 

adestramento metodologico (criterio que favoreceria as exigencias de 

prepare de novo tipo de profissional), ou se deve ser concebido coma 

uma unidade completa, referida a um tema determinado que de sen- 

tido a investigagao, a fim de familiarizar o aluno com todas as suas. 

fases, do planejamento a elabora?ao final dos resultados (criterio que 

satifaz a necessidade de prepare indiferenciado). £ste e um problema 

que precisa ser pensado em conexao com outro, o de saber qual o mo- 

mento conveniente de intrroduzir, na seriagao dos cursos, a pesquisa 

de treinamento. E' preciso considerar que nos estagios iniciais do curso,, 

o aluno muito freqiientemente nao apanha o sentido organico do pro- 

cesso de pesquisa, apesar da preocupa^ao, por parte do professor 

de explicitar cuidadosamente o encadeamento subjacente a todas as 

suas fases e a realizagao de balangos periodicos das atividades. De outra 

parte, esses projetos completes transbordam dos limites exiguos do 

nossos periodos letivos. Por mais que se restrinja e shnplifique o 

campo de estudo, o numero de operageos envolvidas no planejamento 

da pesquisa, no levantamento e analise do material e na apresentagaa 

de resultados permanece fundamentalmente o mesmo, e seu tratamen- 

to com algum proveito para o aluno — e inexequivel dentro dos 

6 ou 7 meses uteis do ano. E' preciso lembrar tambem que esse perioda 

nao e monopolizado pela pesquisa e que subsistem outras disciplinas 

cujas exigencias precisam ser satisfeitas concomitantemente. Nessas cir- 

cunstancias, parece que o indicado seria, pelo menos na fase inicial do 

c|tso, restringir o treinamento a tecnicas parceladas, deixando para: 

mais tarde seu entrosamento em projetos gerais. Entretanto, esta tam- 

bem e uma tentativa sem exito: o desinteresse pelos conhecimentos de 

ordem estritamente tecnica e total e nao se consegue de aluno, senr 

um recurso a um tema que estimule sua curiosidade, senao o mmimo 

necessario para as exigencias de notas. Os que ja tiveram oportunida- 

de de trabalhar nos dois setores — dos aridos procedimentos tecnicos 

e das atraentes discussoes teoricas — conhecem a indiferenga de seus» 

alunos no primeiro caso, a sua receptividade no segundo. 
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£sse desinteresse pelas questoes tecnicas e apenas um dos as- 

pectos de uma atitude mais geral do aluno, que ele incorpora definiti- 

vamente logo no inicio do curso superior. Seus efeitos, tendo em vista 

o adestramento de pesquisadores e dos mais profundos e negatives. 

O cerne da questao reside, segundo penso, no conjunto de valores 

que orientam o sentido da a^ao — tanto de professdres como de alu- 

nos, definindo modelos de conduta que sao seguidos quase sem dis- 

crepancia. Basicamente poderiam ser enunciados como o ideal de 

trabalho independente, de contribui^ao pessoal e original, de liber- 

dade e autonomia para seguir os proprios interesses e inclina?6es in- 

telectuais — em ultima analise, resumem-se no aprego pelo talento 

individual. Constituem o mesmo conjunto de valores a que me re- 

feri ao tratar do adestramento teorico do pesquisador. Naquele con- 

texto, o sentido que impriam a agao do professor e do aluno tinha 

um aspecto criador, exatamente por causa da compatibilidade dos 

nossos ideias intelectuais a linha de contribuigdes teoricas incorpora- 

das em nossos estilo de reflexao sociologica — ainda bem nos mol- 

des individualizadores— e a maneira tradicional de transmissao desses 

conhecimentos — a exposigao formal. A investiga?ao sociologica, 

nos padroes em que atualmente se impoe, implica numa alteragao 

completa dos habitos de trabalho anteriormente vigentes. O que in- 

teressam aqui, e que nao existe mais adequa^ao entre aqueles valores 

e a conduta exigida pela organizacao da pesquisa. Isto fica patente 

quando se procura pensar sobre as insatisfa96es e desajustamentos 

dos que participam dessas engrenagens. 

No piano educacional, o professor dificilmente consegue, em 

grau suficiente, o entrosamento das atividades do grupo sob sua ori- 

entagao. O aluno traz consigo o habito do cumprimento isolado das 

tarefas escolares, ou, quando muito mediante a cooperagao expontanea 

em pequenos grupos homogeneos. Esta afeito, tambem, a respon- 

sabilidade estritamente pessoal por suas decisdes; o preenchimento ou 

nao de seus deveres tera conseqiiencias que so atingirao a ele pro- 

prio. Estes nao sao bons pontos de partida para a participate num 

trabalho fundamentalmente assentado na disciplina e~ no encadeamen- 

to e que deve ser realizado de acordo com esquemas previamente 

estabelecidos. Realmente, de modo geral os alunos revelam dificulda- 

des em se acomodar aos padrdes de trabalho coletivo e, com o tempo, 
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o processo tende a se agravar, acabando alguns por se desligarem to- 

talmente do grupo. O resultado e que as negligencias vao afetando 

o esfor^o de conjunto, vao se introduzindo atrazos e deficiencias que 

repercutem nas fases subseqiientes e o projeto todo acaba por se 

comprometer, tornando minimo o aproveitamento da classe. E a 

insatisfagao do aluno tem por base o desejo de fazer uma pesquisa 

sua, com tema de seu interesse, a sua discrigao. 

Dificuldades da mesma natureza sao encontradas em institui^oes 

publicas ou privadas, que se dedicam a pesquisas, as quais enfrentam 

problemas de lideranga e de integra^ao eficientes de pessoal o de 

atribuigoes, tambem geradas pelos valores vigentes em nosso meio 

intelectual, em conflito com as reais condigoes de trabalho. E' 

significativa, nesta passagem, a observagao de um diretor de empresa 

de pesquisas de opiniao publica e mercado sobre a freqiiente irres- 

pcnsabilidade dos empregados com formagao de nivel superior. Con- 

vem notar que esse diretor, ele proprio, e um universitario moldado 

na mais completa tradigao academica e que, apesar disso, prefere 

admitir pessoal menos treinado, mas sensivel a implantagao de uma 

rotina. 

Qualquer organizagao dos trabalhos de treinamento em pesqui- 

sa que favorega a projegao desses ideais, como, por exemplo, a frag- 

mentagao das classes em pequenas equipes realizando pesquisas dis- 

sociadas, ou a aceitagao de projetos individuais, ou a permissao de 

tratamento independente de temas comuns, precisam ser evitadas, 

pelo menos no inicio do curso. Sobre este autor pesa a imprecagao, 

por seus alunos, de centralizador e resistente a concessao de liberdade. 

Entretanto, a partir da discussao procedente nao parecem aconselha- 

veis as solugoes que envolvam basicamente autonomia de decisoes, 

uma vez que a tendencia e leva-la a seus extremos e nao definir cri- 

teriosamente os limites de sua conveniencia com vistas a natureza das 

fungoes desempenhadas. Na unica oportunidade em que este autor 

se propoz uma orientagao frouxa e distante, condigao desejada pelos 

alunos e a unica possivel para ele na epoca, a experiencia foi das mais 

negativas. Nao obstante se tratar de alunos do ultimo ano, que ex- 

pontaneamente decidiram cooperar na realizagao de uma pesquisa, 

em menos de um semestre a equipe desmantelou-se em razao da to- 

tal incapacidade de ajustamento de seus membros. 
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A conseqiiencia grave, do ponto de vista do aluno, de nao se 

opor obstaculos a incorpora^ao desse valores e nao habilita-lo para 

a vida profissional e, desse modo, realmente incapacita-lo para a 

atividade criadora que ele tao ansiosamente busca. Para chegar a 

ela, e precise percorrer o caminho, e os que ambicionam os altos 

foros da ciencia precisam compreender que so a participate efeti- 

va nos varios niveis em que se articula o conhecimento cientifico, e 

o entrosamento com as institui95es capazes de arcar com o peso de 

seu custo, Ihes dara o dommio satisfatorio da complexa engrenagem 

das investigates modernas e Ihes possibilitara, um dia, o acesso 

aos postos de lideranga. Preso ainda a valorizagao dos elementos 

individualizadores no trabalho intelectual, o aluno nao percebe, com 

a nitidez necessaria, que dia a dia nas ciencias sociais, e "scholar" 

entregue a sua propria imagina^ao e a seus proprios recursos, perde 

o sentido. Ilustram essa incompreensao, casos de alunos, entre nos 

registrados, que recusam participar de projetos de envjsrgadura, por 

nao se disporem a enfrentar as tarefas menores que Ihes caberia. 

Essa atitude traduz a incapacidade em discernir e aproveitar as opor- 

tunidades que Ihes permitiria romper o circulo fechado e sem promes- 

sas da atividade isolada, escapar as limita^oes que ela necessariamen- 

te impoe — nao ha condi^oes de erudigao, de capacidade^de trabalho 

ou de recursos que num piano puramente individual possam satisfa- 

zer, de modo complete as exigencias da investigagao sociologfca no 

presente — e ingressar numa area em que a pesquisa deixa de ser uma 

ambi^ao e se lorna realmente exequivel. 

Finalmente, resta considerar que as condi^oes atuais de nosso 

meio ao mesmo tempo que geram a necessidade do novo tipo de pro- 

fissional nas ciencias sociais e impoem padroes de formato do pes- 

quisador incompativeis com os valores dominantes em nosso mundo 

intelectual, tambem estimulam e justificam a conduta definida pelos 

mesmos valores, atraves da rapida absorto dos elementos treinados 

no campo e de sua prematura ascensao a posigoes chaves. 

Em resume, e procurando caracterizar a situagao em termos de 

conceitos sociologicos, diriamos que se trata de um momento de tran- 

sigao, em que a "ordem legitima" que orienta a conduta no grupo de 

intelectuais brasileiros e que e garantida pela "crenga racional do con- 
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junto de valores" (1) polarizados em tomo do eixo talento-prestigio 

pessoal, comega a ter sua validade amea^ada. O problema que assim 

se coloca e a formulagao de uma etica do pesquisador capaz de im- 

primir a sua a^ao um sentido criador e oferecer condigdes favoraveis 

de ajustamento as condigoes atuais de trabalho nas ciencias sociais. 

Faz-se necessario um sistema de normas que orientem a conduta no 

sentido de promover a integragao dos grupos de pesquisa, atraves 

do conhecimento da dependencia reciproca de seus membros, da 

defini^ao da responsabilidade coletivamente partilhada, da consci- 

encia de que as diferen^as individuals devem ser conjugadas tendo em 

vista um objetivo comum, da compreensao do significado criador de to- 

dos os niveis das atividades de investigate. 

I V 

Concluindo, vemos que,. como decorrencia da relativa imaturi- 

dade da sociologia, onde sao ainda remotas as esperan?as num sis- 

tema total de teoria, as solu^oes possiveis para o processo de trans- 

missao de conhecimentos nesse campo tern, para todos os efeitos e, 

portanto, inclusive para o treinamento de pesquisadores, um carater 

tentative. Entretanto, essas dificuldades sao em parte neutralizadas 

pelo carater da tradigao academica por nos incorporada — na linha 

da cri&qao intelectual independente — e pelo tipo de organizagao dos 

cursos que dela decorre — a exposigao formal —, ainda eficientes 

para provomer um ajustamento satisfatorio de professores e a lunos 

a disciplina que estudam. 

De outra parte, o adestramento tecnico, se nao coloca proble- 

mas de orientagao, pelo apreciavel consenso ja alcagado nesse setor, 

apresenta, em compensaQao, dificuldades no nivel da organizagao das 

pesquisas, cujas raizes estao no conjunto de normas e valores vigentes 

no mundo intelectual brasileiro, definidos em torno do talento pessoal 

e que orientam a conduta num sentido individualizador, incompativel 

com o padrao de trabalho cooperative exigido pela investigate socio- 

(1) — Cf. Conotagao desses conceitos em Max Weber, Economia y Sociedad, 
Mexico, Rondo de Cultura, pp. 29-37. 
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logica contemporanea. Em adigao, o processo de desenvolvimento 

que atravessamos promove a rapida absor^ao de pessoal credenciado 

para as tarefas geradas pela crescente necessidade de controle racional 

de areas cada vez mais numerosas e extensas da vida social e obriga, 

nao raro, a prematura autonomia e responsabilidade de decisoes, 

acentuando e estimulando dessa maneira as tedencias individualizado- 

ras a que nos referimos. 

Vemos, assim, no ensino da teoria e da tecnica, o sistema de 

valores dominantes na intelectualidade brasileira atuar em sentido di- 

vergente: favorecendo, no primeiro caso, e dificultando, no segundo, 

o processo de transmissao de conhecimentos. No piano do adestra- 

mento tecnico, as condi^oes do meio social agem tambem contradi- 

toriamente: de um lado criam a necessidade de um novo tipo de pro- 

fissional das ciencias sociais e, de outro, atrazam a substitui^ao dos 

ideiais de trabalho cientifico necessario para o sucesso de sua for- 

ma9ao. 
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A PEN DICE 

II 

REPERTORIO PARCIAL DOS DADOS E EV1DENCIAS 

COLIGIDOS 

TABELA I 

Aspectos da composiqao do grupo de alunos estudados 

Caracteristicas n.0 de alunos 

Local de nascimento 
Interior 237 

Zona Velha 153 
Zona de Transiqao 55 
Zona Nova 29 

Sao Paulo 169 
Outros Estados e Paises 84 

Sexo 
Masculino 244 
Feminino 246 

Idade 
24 371 

24 36 103 
36 16 

Estado Civil 
Solteiros 433 
Casados 44 
Desquitados 3 

Fonte; Secretaria da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, U. S. P. 
(Levantamento realizado na pesquisas). 



— 81 — 

TABELA II 

Aspectos da formagao escolar do grupo de alunos estudados 

Tipo de curso n.0 de alunos 

Primeiro ciclo 
Ginasio 412 
Comercial basico 10 
Complementar 3 
Escola de Guerra 4 
No exterior 3 

Segundo ciclo 

Classico 121 
Cientifico 226 
Normal 65 
Tecnico de Contabilidade 10 
Quimico Industrial 1 
Escola de Guerra 4 

Madureza 17 

Seminaristas 10 

Sem informagbes quanto ao curso 
secundario (*) 30 

Fonte: 

(*) - 

Secretaria da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, U.S.P. (Levan- 
tamento realizado na pesquisa). 
Inclusive 16 alunos que fizeram curso superior. 
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TABELA III 

Indicagocs sobre a posigao social do grupo de alunos estudados 

Caracteristicas n.0 de alunos 

Renda da familia 

/  Cr$ 10.000,00 14 
Cr$ 10.000,00 /  Cr$ 20.000,00 16 
Cr$ 20.000,00 /.... Cr$ 50.000,00 21 
Cr$ 50.000,00 /  5 

Meics de subsistencia do aluno 

No interior 
Trabalhavam 14 
Nao trabalhavam 42 

Em Sao Paulo 
Trabalho (+) 19 
Trabalho e ajuda da familia 4 
Mesada da familia 33 

Fonte: Entrevistas realizadas na pesquisa (perguntas 1, 2 e 21). 
(*) — Inclusive comissionados. 

TABELA IV 

Indicaqdes sobre alteraqoes no sistema de status no interior, levando a procura 
■de agencias formais de adestramento para o ajustamento as novas posigdes e papeis 

Atitude frente a formagao escolar frequencia de escolha 

Ocupa^oes tradicionais e agencias locais de ades- 
tramento consideradas satisfatorias 26 (*) 

Valorizaqao da instruqao superior, reconhecimento 
da necessidade de qualificaqao profissional 79 (+) 

Fonte: Entrevistas realizadas na pesquisa (pergunta 3). 
(*) — Resposta multipla permitida. 
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TABELA V 

5r.dicaq6es sobre o afrouxamento ou alteraqao dos padroes tradicionais de control? 
social no meio social de origem. 

•Controles considerados n^ pesquisa n.0 de alunos 

Epoca da escolha de car'reira pelo aluno e influencias recebidas 

Decisao na infancia 21 
influenciada pela familia 4 
independente da familia 17 

Decisao na adolescencia 35 
nao procuraram conselhos 17 
procuraram conselhos (*) 18 

Atitude da familia quanto a vinda para a Faculdade de Filosofia 

Aprova^ao plena 45 
Aceitaqao sem entusiasmo 8 
Reprova^ao, mas sem opor obstaculos 3 
Reprovagao opondo obstaculos — 

iFonte: Entrevistas realizadas na pesquisa (perguntas 4, 5 e 6). 

{*) — Freqiiencia de escolha dos grupos aos quais os alunos recorrer?m para 
conselho: familia — 20; amigos — 8; professores — 10 (resposta multi- 
pla permitida). 
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TABELA VI 

Fa tores considerados para o estudo da vinculaqao do aluno ao meio social de origem 

Atitudes em relaqao ao interior 

Na epoca em que sairam n.0 de alunos 

desejavam sair 13 
indiferentes 37 
vieram a contragosto 6 

Na epoca das entrevistas £ escolha (♦) 

revelam ligaqoes estreitas 20 
revelam ligaqoes apenas com a familia 36 
revelam dificuldades de ajustamento 16 
revelam rejeiqao total 2 

Satisfacao com as condicoes de vida no interior f escolha (♦) 

Satisfeitos 30 
Insatisfeitos 72 

limita<;ao das oportunidades de trabalho 30 
desejo de instrugao 26 
fuga a rotina do interior 16 

Persistencia de contactos com o interior n.0 de alunos 

Familia permaneceu no interior SO 
Familia veio para Sao Paulo 6 
Voltaram ao interior (**) 54 
Nao voltaram ao interior . 2 

Fonte: Entrevistas realizadas na pesquisa (perguntas 8, 24, 9, 22 e 23). 

(♦) — Escolha multipla permitida. 

(**) — Freqiiencia das visitas ao interior (escolha multipla permitida); (Adas as- 
semanas — 14; uma vez por mes — 15; apenas nas ferias — 27, 
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TABELA VII 

Condi^oes previas de ajustamento em Sao Paulo. 

Fatores considerados na pesquisa n.0 de alunos 

Contactos anteriores com Sao Paulo 
Nao conheciam Sao Paulo 2 
Residiam em Sao Paulo 6 
Estiveram temporariamente em Sao Paulo (*) 48 

Pontos de apoio trazidos do interior 
Transfereneia da familia 7 
Companhia de irmaos ou amigos 12 
Sem nenhum ponto de apoio 37 

Pontos de apoio potenciais em Sao Paulo 
Tinham conhecidos em Sao Paulo (**) 54 
Nao tinham conhecidos em Sao Paulo 2 

Pontos de apoio efetivamente usados em Sao Paulo 
Procuraram os conhecidos 52 
Nao procuraram os conhecidos 4 

Fonte; Entrevistas realizadas na pesquisa (perguntas 10, 11, 12 e 13). 
(*) — Dos 48 alunos que estiveram temporariamente em Sao Paulo, 25 vieram 

varias vezes por ano e 23 apenas uma vez por ano ou menos; a duragao 
dessas estadias foi de apenas alguns dias para 40 alunos e de um me? 
ou mais para 8 alunos. 

(**) — Entre os conhecidos em Sao Paulo, havia pessoas ligadas ao grupo pri- 
mario do interior (freqiiencia de escolha: 52) e pessoas de Sao Paulo 
(freqiiencia de escolha: 24). (Resposta multipla permitida). 

TABELA VIII 

Um aspecto da adaptagao em Sao Paulo. 

alojamento n.0 de alunos 

Em locais publicos 27 
Com pessoas das relagoes 29 
Mudan<;as dos que se alojaram em locais publicos 

nenhuma vez 8 
uma vez 9 
mais de uma vez 10 

Mudangas dos que se alojaram com pessoas das relaqoes 
nenhuma vez 14 
uma vez 9 
mais de uma vez b 

Fonte: Entrevistas realizadas na pesquisa (perguntas 17 e 18). 
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TABELA IX 

Aspectos considerados para o estudo do grupo de convivencia em Sao 

Transformaqao do grupo inicial n.0 de alunos 

Apenas antigas amizades 12 
Novas amizades somadas as antigas 32 
Predominancia de novas amizades 6 
Apenas novas amizades 7 

Composiqao do novo grupo (*) n.0 de alunos 

Pessoas do interior 3 
Pessoas de Sao Paulo 7 
Pessoas do interior e de S. Paulo 35 

Areas de estabelecimentos das relagoes f da escolha 

Ao chegar a Sao Paulo 

casa de parentes 44 
casa de colegas da Faculdade 18 
casa de outros amigos 30 

Na data das entrevistas 

casa de parentes 30 
casa de colegas da Faculdade 41 
casa de outros amigos 31 

Fonte: Entrevistas realizadas na pesquisa (perguntas 14, IS, 16, 19 e i 
(♦) — A Faculdade de Filosofia foi indicada 44 vezes como o local or 

estabelecidas as novas rela^oes; 43 vezes foram indicados outr 

TABELA X 

Um indice da integragao do jovem ao meio social novo. 

Opiniao quanto as dificuldades sentidas n.0 de alunos 

A maior parte foi superada 
A maior parte subsiste, mas e en- 

42 
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TABELA XT 

Motives para entrada na Faculdade de Filosofia. 

Aspectos mais importantes considerados f de escolha (*) 

Forma^ao tecnica ou profissional 21 
Formagao ligada indiretamente com a carreira escolhida 12 
Fundamentagao de ideais de vida 23 
Vocaqao para a pesquisa cientifica ou a cria^ao literaria 11 
Aquisiqao de cultura geral 18 

Fonte: Entrevistas realizadas na pesquisa (pergunta 26). 
(*) — Escolha multipla permitida. 

TABELA XII 

O grupo de convivencia na Faculdade de Filosofia. 

Aspectos considerados na pesquisa n.0 de alunos 

Contactos previos 
Ja conheciam alunos da Faculdade (*) 44 
Nao conheciam alunos da Faculdade 12 

Aproximagao com colegas 
Na epoca de chegada 

Maior facilidade com colegas da Capital 5 
Maior facilidade com colegas do interior 26 
Indiferente 25 

Na epcca das entrevistas (**) 
Maior facilidade com colegas da Capital 4 
Maior facilidade com colegas do interior 14 
Indiferente 

Areas das relaqoes mantidas com colegas 
Apenas na Faculdade 14 
Dentro e fora da Faculdade 42 

Fonte: Entrevistas realizadas na pesquisa (perguntas 27, 28, 29 e 30). 
(*) — 45 alunos declaram que os colegas que ji conheciam na Faculdade ser- 

viram como fontes de orientaqao tanto em situaqoes internas a Faculdade 
como em relaqao ao meio social mais amplo; 9 declaram nao ter re- 
cebido nenhuma orientagao desses colegas; 3 nao responderam. 

(**) — Ha uma entrevista sem resposta. 
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TABELA XIII 

A Faculdade de Filosofia como foco para manutenqao de relaqoes. 

Aspectos considerados n.0 de alunos 

Freqilencia a Faculdade fora das aulas 

freqiientam 39 
nao freqiientam 17 

Participacao no Gremio dos alunos (*) 

socios 31 
nao socios 25 
freqiientam a sede 20 
nao freqiientam a sede 36 
freqiientam bailes 21 
nao freqiientam bailes 35 
Participagao nos> Departamentos 7 

Participaqao na vida politica 

apenas votam 17 
participagao mais ativa 3 
nao participam 36 

.Fonte: Entrevistas realizadas na pesquisa (perguntas 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38). 

•■(*) — O significado mais freqiiente atribuido ao Gremio e o de oferecer ensejo 
para diversoes e bate papo (freqiiencia de escolha; 21); segue-se o reco- 
nhecimento de um papel auxiliar nos estudos (freqiiencia de escolha: 10). 
Para a metade dos alunos, o Gremio nao teve papel nenhum (freqiifencia 
de escolha: 23). (Escolha multipla permitida). 
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APfiNDICE III 

INSTRUMENTOS DE COLETA DE MATERIAL 

1. FICHA DE LEVANTAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS 
NA FACULDADE DE FILOSOFIA 

I — NOME   
Estado Civil   Data de nascimento   
Sexo        - 

aluno 
Naturalidade: pai a avo 

avo 
mae avo 

avo 
Residencia   Telefone:   
Secqao da Faculdade     Ano de matricula  

I — Forma^do Escolar: 

(Ginasio ou Comercial Basico) 

1 
j Serie | 

1 

nome do estabelecimento localizaqao Ano | 

i 

1 - 1 
1 

1 

II ! I 
i ^a. | | i | 

1 ' i I 
1 3a- 1 1 II 

II III 
] 1 1 II 

(Cientifico, classico, normal ou tecnico) 

1 1 
| Serie 

1 1 

nome do estabelecimento localizaqao 
i 

Ano | 

1 

1 1 
1 la- 1 1 

| 2a. 1 
i 

1 i 

i 
| 3a. 1 

Observaqoes: 
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2. ROTEIRO DE ENTREVISTA 
(1) Indique qual a quantia que se aproxima mais da renda mensal de sua; 

familia. Indique tambem quais os membros da familia que contribuem pa- 
ra cssa quantia. 

( ) mais de 50.000,00 
(2) Voce trabalhava antes de vir para Sao Paulo? (x) sim ( ) nao 

Em caso afirmativo, explique em que voce trabalhava   

(3) Dentre os casos propostos abaixo, assinale os que mais se aproximam da. 
situa<;ao em que se encontravam os amigos que voce tinha no interior: 
( ) pessoas que pretendiam se encaminhar no mesmo negocio ou na mes- 

ma atividade do pai, e assim sendo, mais Ihes valia se famillarizarem 
com essas atividades e aproveitar os conhecimentos e a experiencia que 
os mais velhos tinham do assunto, Pouco ou nada adiantana cursar 
uma escola superior. 

( x ) pessoas que, apesar de nao terem na familia um negocio em que pu^ 
dessem se encaminhar, nao se interessaram por fazer um curso superior. 
Acabado o curso secundario, trataram logo de arranjar um emprego. 
Nao pensaram em sair do interior. 

( ) pessoas que acham que muito estudo nao adianta. O que vale c <fmeter 
a cara". Coragem de trabalhar e esperteza e que resolvem. 

( x ) pessoas que gostariam de estudar e que acham que com um diploma 
teriam melhores oportunidades, mas que nao tiveram meios de conse- 
gui-lo e foram obrigadas a trabalhar, abandonando os estudos. 

( x) pessoas que resolveram cursar escola superior porque pensam que sem 
estudar nao se pode aproveitar as boas oportunidades que atualmente 
se oferecem aos jovens. A posse de um diploma habilita a bons empregos. 

(x) pessoas cujos pais pensam que um diploma e uma necessidade, pois 
representa uma garantia de vida. Sao pais que, nao dispondo de outro 
meio de encaminhar os filhos, desejam dar-lhes uma boa educaqao,. 
a fim de que possam ter melhores condi^oes de vida e facilidades que 
eles proprios nao tiveram. 

( ) pessoas que resolveram fazer curso superior para "encher o tempo". 
Por exemplo, moqas cujas familias, ou elas proprias, pensam que em 
vez de ficarem desocupadas, mais vale se instruirem. 

(4) Desde crianqa voce desejou seguir a carreira para a qual esta agora se pre- 
parando? (x) sim ( ) nao. Em caso afirmativo, indique quais os motives 
que voce acha que tiveram papel importante nessa sua escolha: 

( ) ate Cr$ 10.000,00 
(u ) de Cr$ 10.000,00 a Cr$ 20.000,00 
( x) de Cr$ 20.000,00 a Cr$ 50.000,00 

( ) pai ( x ) mae 
( x ) irmaos ( x ) voce mesmo) 
( x ) outros parentes 
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( x) trata-se de profissao que aparece freqiientemente em sua familia seu 
pai, tios ou irmaos mais velhos ja a haviam seguido. 

(x) seus pais e parentes chegados sempre o encorajaram para segui-la. 
( ) voce mesmo se entusiasmou por ela, sem que houvesse qualquer ligaqao 

com sua familia. Neste ultimo caso, relate o motivo desse seu interfese: 

(5) Se voce nao tinha, desde cedo, opiniao formada quanto a carreira que iria 
seguir, quando chegou o momento de decidir e fazer uma escolha voce pro- 
curou ouvir alguem? 
( ) sim ( ) nao 
Em caso afirmativo, indique quais foram essas pessoas: 
( ) pai ( ) mae ( ) irmaos 
( ) outros parentes ( ) amigos ( ) professores 

(6) Como se comportou sua familia quando voce resolveu vir para a Faculdade, 
em Sao Paulo? 
( ) aprovou plenamente sua decisao, nao pondo obstaculo algum. 
( ) aceitou sua decisao, mas sem grande entusiasmo. 
( ) reprovou sua decisao, mas nao se opos de modo terminante. 
( ) reprovou inteiramente sua decisao e se opos a sua vinda. 

(7) Caso sua familia tenha aprovado ou aceito sua vinda para Sao Paulo, in- 
dique os motives dessa atitude. 

(8) Indique se voce: 
(x ) desejava sair do interior 
( ) gostava de morar no interior, mas tambem nao Ihe era desagradavel 

a ideia de vir para Sao Paulo 
( ) veio a contra-gosto 

(9) Dentre as situaqdes propostas abaixo, assinale aquelas que se aproximam 
dos motivos que voce proprio tinha para vir e para nao vir para Sao Paulo 
( x) porque permanecendo no interior voce ficaria muito limitado do ponto 

de vista das oportunidades de trabalho. Os empregos que voce po- 
deria arranjar com o grau de instru^ao possibilitado pelas escolas exis- 
tentes em sua cidade nao o satisfaziam e o condenariam a mediocridade. 
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(x) voce nao tinha em mente a ideia de se preparar para o trabalho, mas 
desejava se instruir. 

(x) porque vocS desejava fugir a vida acanhada e rotineira da cidade onde 
morava. Neste caso, assinale tambem os aspectos dSsse tipo de vida 
que mais o desagradavam : 

(x) as oportunidades de diversao eram poucas e sem interesse: os 
bailes no club, as festinhas, o footing, a saida da missa aos do- 
mingos, os pic-nics, etc., o entediavam. 

( ) as pessoas que poderiam ser suas amigas eram demasiado aborre- 
cidas, estreitas, nao acompanhando o seu proprio desenvoivimento 
e nao partilhando de seus interesses. Voce praticamente nao tinha 
com quern conversar e trocar ideias. 

( ) todo mundo sabia da vida de todo mundo. Qualquer coisa que 
se fizesse e que escapasse do comum era logo comentado e re- 
provado. 

(x) porque o seu modo de encarar a vida cada vez mais se afastava do de 
sua familia e voce nao conseguia mais se ajustar a ela, entrando fre- 
qixentemente em atritos. Voce desejava liberdade para tocar sua vida 
a sua moda. 

(10) Quando voce veio cursar a Faculdade de Filosofia, voce ja havia estado an- 
teriormente em Sao Paulo? 
( ) sim ( ) nao 
Em caso afirmativo, indique se voce esteve: 
( ) temporariamente 

( ) morando periodo de tempo  
(datas, se posslvel) 

Caso voce tenha estado temporariamente, indique se vocfi vinha: 
( ) varias vezes por ano 
( ) uma vez por ano 
( ) menos de uma vez por ano 
Indique tambem se voce passava: 
( ) apenas alguns dias ( ) um mes ( ) mais de um m£s 
Finalmente, indique os motivos dessas visitas: 
( ) passeios ( ) compras ( ) ferias ( ) trabalho ( ) estudo. 
outros motivos   

(11) Quando vocS veio cursar a Faculdade de Filosofia, vocS veio; 
( ) sozinho 
( ) com irmaos ou amigos que vinham estudar ou trabalhar 
( ) com toda a familia 
( ) outras pessoas 
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(12) Quando voce chegou a Sao Paulo, voce jd tinha pessoas das suas relates 
que aqui estavam estabelecidas ? 
( ) sim ( ) nao 
Em caso afirmativo, indique se essas pessoas eram: 
( ) parentes que aqui moravam 
( ) amigos ou parentes do interior que vieram junto ou pouco antes 

que voce 
( ) amigos de Sao Paulo mesmo. 

(13) Quando voce aqui chegou entrou em contact© com essas pessoas? 
( ) sim ( ) nao 
Em caso afirmativo, como se comportaram elas em relagao a voce Indi- 
que as situagoes em que elas o ajudaram; 
( ) para introduzi-lo na roda de amigos 
( ) para indicar-lhe um bom lugar onde se instalar 
( ) para orienta-lo na cidade: indicar os passeios, as lojas, barel, res- 

taurantes, etc. 
( ) para arranjar-lhe um emprego 
( ) para ajudd-Io nos estudos 
( ) nao o ajudaram em nada. 

(14) Se voce nao conhecia ninguem em Sao Paulo, indique onde foi que conhe- 
ceu as pessoas que vieram a constituir sua primeira roda de amigos. 

(15) Passado algum tempo, o que aconteceu com referSncia ao seu grupo de 
amizades (tanto no caso de voce ja conhecer pessoas de Sao Paulo, como 
no caso de so ter feito relagoes apos ter vindo): 
( ) voce manteve essas relagoes iniciais, sem procurar novas amizades. 

As outras relagoes que fez ficaram apenas no nivel de conhecimentos. 
( ) voce manteve essas relagoes iniciais e continuou a ver essas pessoas 

freqiientemente, mas fez tambem novo grupo de amigos. 
( ) voce fez novo grupo de amigos, e das relagbes iniciais, vocS manteve 

apenas algumas, que passaram tambem a fazer parte do novo grupo. 
( ) voce fez novo grupo de amigos e perdeu completamente de vista a 

roda de relagoes inicial. 

(16) Caso voce tenha feito novo grupo de amigos, indique se e constituldo por 
( ) pessoas do interior 

( ) da sua cidade ( ) de outra cidade 
( ) pessoas de Sao Paulo 
Indique tambem onde foi que conheceu essas pessoas   
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(17) Quando chegou a Sao Paulo, onde foi morar: 

) casa dos pais ( ) casa da universitaria 
) casa de parentes ( ) casa do estudante 
) quarto em casa de (amilia ( ) pensionato 
) casa de amigos ( ) pensao 
) apartamento sozinho ( ) hotel 
) apartamento com amigos ou ( )   

irmaos. (outro local) 

(18) Voce ja se mudou? ( ) sim (x) nao 
Em caso afirmativo, indique quantas vezes  e para onde, e porque 

(19) Indiqu/se, logo ao chegar a Sao Paulo, voce costumava fazer visitas; 
( ) em casa de parentes 
( ) em casa de colegas da Faculdade 
( ) em casa de colegas de trabalho 
( ) em casa de outros amigos 

(20) E atualmente, voce costuma fazer visitas; 
( ) em sasa de parentes 
( ) em casa de colegas da Faculdade 
( ) em casa de colegas de trabalho 
( ) em casa de outros amigos 

(21) Qual o seu meio de subsistencia aqui em Sao Paulo; 
( ) trabalho ( ) comissionado 
( x ) trabalho e ajuda dos pais ( ) mesada 

(22) Sua familia continua no interior? (x) sim ( ) nao 
Caso tenha vindo para Sao Paulo, indique quando veio  

(23) Voce tern tido oportunidade de voltar para o interior? (x) sim ( ) nao 
Em caso afirmativo indique a freqiiencia dessas visitas; 
( ) todas as semanas ( ) uma vez por mes (x) so nas ferias. 

(24) Entre as situaqoes propostas abaixo, assinale aquelas que mais se apro- 
ximam do modo como voce se sente cada vez que vai para o interior: 
( ) espera ansiosaraente todas as ocasioes de ir para o interior. 

Neste caso, indique os motivos que fazem com que voce tenha tanto 
prazer em ir   

( ) Voce^gosta de ir, mas apenas pelo fato de estar em casa e ficar com 
a familia. Quando esta no interior, quase nao sai de casa. 

( ) Quando voce estd no interior, voce sente que nao tern mais afini- 
dade com as pessoas, que nao consegue mais conviver com elas; os 
interesses e os pontos de vista sao tao diferentes, que voce nao tern 
o que conversar com elas. 
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<x) Voce nao gosta de ir para o interior; demora para resolver ir, e vai 
apenas quando nao tem outro jeito. Nao vS a hora de voltar para 
Sao Paulo. Neste caso indique do que e qua voce sente falta quando 
esta no interior 

<25) Das dificuldades que voce sentiu ao chegar a Sao Paulo, tanto do ponto de 
vista das condiqoes materiais de vida, quanto das relagoes com as pessoas, 
voce diria que: 
( x) a maior parte foi superada e voce hoje vive agradavelmente em Sao 

Paulo 
( ) a maior parte subsiste, mas voce se conformou com elas e as aceita 

como um mal necessario. 
Obs   

<26) Por que voce resolveu entrar para a Faculdade de Filosofia? 
para receber uma formagao tecnica ou profissional 
para receber uma formagao que ira ajuda-lo indiretamente na carreira 
que pretende seguir 
para fundamentar certos ideais da vida 
para se dedicar ao trabalho de pesquisa cientifica ou de cria^ao ar- 
tistica ou literari a 
para se ilustrar e adquirir cultura geral 
por influencia de outras pessoas (pais, amigos, professores) 
porque voce precisava fazer um curso superior e, por exclusao, es- 
colheu a Taculdade 
porque o exame vestibular era mais facil 
porque voce prestou exame em duas escolas e, tendo sido reprovado 
num deles, ficou na Faculdade 
porque voce foi reprovado no exame vestibular da escola que real- 
mente o interessava e fez segunda chamada na Faculdade para nao 
perder o ano 
porque a Faculdade permite comissionamento 
para encher tempo 
outros motivos   

<27) Quando voce entrou para a Faculdade, voce ja conhecia colegas que ja a 
estavam cursando? que tivessem entrado antes de voce? 
( ) sim ( x) nao 
Em caso afirmativo, indique como eles se comportaram em relagao a voce. 

(28) Voce diria que foi mais facil se aproximar: 

x 
X 

X 
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(x) de colegas do interior   
(explique porque) 

( x) de colegas de Sao Paulo   
(explique porque) 

( ) indiferente    

(29) Indique se atualmente, essa sua impressao: 
( ) se modificou ( ) se acentuou (x) se manteve 

(30) As rela^oes que voce mantem com os colegas sao: 
( x ) apenas dentro da aculdade 
( ) fora da Faculdade tambem 

(31) Voce freqiienta a Faculdade fora do periodo de aulas? 
( x ) sim ( x ) nao 
Em caso afirmativo, indique se e para; 
(x) encontrar os colegas ( ) freqiientar laboratorio 
( ) estudar com colegas 
( ) se utilizar do bar 
( ) se utilizar do restaurante 
( ) se entender com professores e assistentes 

( )    
(outras situagoes) 

(32) Voce e socio do Gremio? (x) sim ( ) nao 
(33) Voce freqiienta com regularidade a sede? (x) sim ( ) nao 

Em caso afirmativo, indique se voce a freqiienta 
( ) para encontrar os amigos e "bater papo" 
( x) jogar ping pong ( ) telefonar 
( x) jogar xadrez ( ) usar a maquina de escrever 
( ) namorar ( ) ouvir rddio ou discos 

( )   
(outras situagoes) 

(34) Voce freqiienta os bailes do Gremio? ( ) sim (x) nao 
(35) Voce utiliza dos varios Departamentos do Gremio? ( ) sim (x) naa 

Em caso afirmativo, indique quais: 
(36) Voce participa da politica do Gremio ? ( ) sim (x) nao 

Em caso afirmativo, indique se voce 
( ) ja foi candidate a algum cargo 
( ) jd ocupou algum cargo 
( ) jd trabalhou ativamente em campanha eleitoral 
( ) participa das discussoes em assembleia 
( ) apenas vota 
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(37) Voce trabalha para algum dos Departamentos do Gremio? ( x) sim ( ) nao- 
Em caso afirmativo, explique porque voce resolveu prestar sua colaboraqao' 

(38) Indique qual o significado que o gremio teve para voce: 
( ) facilitou sua tarefa nos estudos 
( ) proporcionou-lhe um local onde se encontrar com os amigos e passar 

boras agradaveis 
( x ) proporcionou-lhe oportunidade para fazer conhecimentos 
( ) proporcionou-lhe oportunidade de estender seus conhecimentos sobre. 

assuntos paralelos aos que recebe nas aulas 
(x) proporcionou-lhe ensejo para diversoes 
( )   

(outras situa^oes) 
( ) nao teve papel nenhum. 

(39) Cidade de nascimento data de nascimento   
( ) zona rural ( ) zona urbana 
Outras cidades onde morou: 

  Tempo de residencia (cite datas) 
( ) zona rural ( ) zona urbana. 

( ) zona rural ( ) zona urbana 

( ) zona rural ( ) zona urbana 

( ) zona rural ( ) zona urbana 

Nacionalidade 

pai   mae   
avo paterno     avo materno   
avo paterna   avo materna    

Endere^o em Sao Paulo  •  
Secgao da Faculdade  Periodo   
Indicar se, antes de vir para Sao Paulo, ja havia saido da cidade onde moravar 

ficando longe da familia. 
( ) sim ( ) nao 
Em caso afirmativo, indicar locais e periodos de tempo. 

Dados a serem preenchidos pelo pesquisador 
N.0 da ficha   
Data da aplicagao   
Observances 





APENDICE IV 

MUNICtPIOS INCLUIDOS NAS DIFERENTES ZONAS 

<Base no trabalho de Vicente Unser de Almeida e Otavio Teixeira Mendes, atua- 
lizado, segundo o Quadro Demonstrativo do Desmembramenlo dos Municipios — 
quinqiienio 19S4-19S8 — publicado pelo Departamento de Estatistica do Estado 

de Sao Paulo). 

Zcna Velha 

Americana — Altinopolis — Aguas do Prata — Aguas de Sao Pedro — Aguai 
— Amparo — Analandia — Angatuba — Anhembi — Aparecida — Arogoiaba da 
Serra — Araras — Areias — Araraquara — Arthur Nogueira — Atibaia — Avare 
— Bananal — Barra Bonita — Barreiro — Batatais — Bocaina — Bofete — 
Boituva — Botucatu — Braganga Paulista — Brotas — Buri — Cabreuva — 
Cagapava — Cachoeira Paulista — Caconde — Cajurii — Campinas — Campos 
do Jordao — Cananeia — Capao Bonito — Capivari — Caraguatatuba — Casa 
Branca — Cerqueira Cesar — Cerquilho — Conchal — Conchas — Cordeiropolis 
— Corumbatai — Cosmopolis — Cotia — Cravinhos — Cruzeiro — Cunha — 
Descalvado — Dois Corregos — Dourado — Elias Fausto — Sao Jose da Bela 
Vista — Franca — Franco da Rocha — Guapira — Guararema — Guaralingueta 
— Guarei — Guarulhos — Ibiuna — Igarapava — Iguape — Indaiatuba — Ita- 
nbaem — Itapecerica da Serra — Itapitininga — Itapeva — Itapira — Itaporanga 
— Itariri — Itatiba — Itatinga — Itirapina — Itirapua — Itu — Jaboticabal — 
Jacarei — Jambeiro — Jarinu — Jau — Joanopolis — Jundiai — Laranjal 
Paulista — Lavrinhas — Leme — Lengois Paulista — Limeira — Lindoia — 
Lorena — Mairopora — Mineiros do Tiete — Mococa — Mogi das Cruzes — 
Mogi Guassu — Mdgi Mirim — Monte Alegre do Sul — Monte Mor — Monteiro 
Lobato — Natividade da Serra — Nazare Paulista — Paraibuna — Patrocinio 
Paulista — Pedregulho — Pedreira — Pereiras — Piedade — Pilar do Sul — 
Pindamonhangaba — Pinhal — Piracaia — Piracicaba — Piraju — Pirassununga — 
Poa — Porangaba — Porto Feliz — Porto Ferreira — Redengao da Serra — Queluz 
— Rifaina — Rio das Pedras — Ribeirao Preto — Rincao — Rio Claro — Sale- 
sopolis — Salto — Santana de Parnaiba — Santos — Sao Vicente — Santa 
Barbara do Oeste — Santa Barbara do Rio Pardo — Santa Branca — Santa Cruz 
das Palmeiras — Santa Cruz do Rio Pardo — Santa Gestrudes — Santa Isabel 
— Santa Rita do Passa Quatro — Santa Rosa de Viterbo — Sao Bento do Sapucai 
— Santo Antonio da Alegria — Sao Carlos — Sao Joao da Boa Vista — Sao 
Jose dos Campos — Sao Jose do Rio Pardo — Sao Luis do Paraitinga — Sao 
Miguel Arcanjo — Sao Pedro — Sao Roque — Sao Sebastiao da Grama — Sao 
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Vicente — Santo Andre — Sao Bernardo — Sao Caetano — Sarapui — Serrana-. 
— Serra Azul — Serra Negra — Silveiras — Socorro — Sorocaba — Suzano — 
Tambau — Tapiratiba — Tatui — Taubate — Tiete — Timburi — Torrinha. 
— Tremembd — Vargem Grande do Sul — Vinhedo. 

Zona de Transifdo 

Agudos — Ariranha — Assis — Aval — Bariri — Barretos — Bauru — 
Bebedouro — Bernardino de Campos — Borborema — Boa Esperamja do Sul — 
Brodosqui — Cajobi — Candido Mota — Catanduva — Cedral — Chavantes — 
Colina — Jaborandi — Echapora — Fartura — Fernando Prestes — Guara — 
Guaraiba — lacanga — Arealva — Ibira — Ibirarema — Campos Novos Pau- 
iista — Ibitinga — Ipaugu — Irapua — Itaberaba — Itai — Itajoba — Itapolis. 
— Itaoui — Harare — Ituverava — Jardinopolis — Lins — Macatuba — Man- 
durei — Matao — Taiuva — Mirassol — Monte Alto — Monte Azul Paulista 
— Morro Agudo — Novo Horizonte — Nuporanga — Oleo — Olimpia — Or- 
landia — Ourinhos — Palestina — Palmital — Paranapanema — Pederneiras — 
Penapolis — Pindorama — Pirangi — Pirajux — Pongai — Reginopolis — Pirati- 
ninga — Cabrdlia Paulista — Pitangueiras — Pontal — Ribeirao Branco — Sales. 
Oliveira — Salto Grande — Santa Adelia — Sao Joaquim da Barra — Ipua — 
Sao Jose do Rio Preto — Sao Pedro do Turvo — Ubirajara — Sertaozinho — 
Tabapua — Tabatinga — Taquaritinga — Taquarituba — Uchoa — Urupes — 
Viradouro — Terra Roxa . 

Zona Nova 

Alvares Machado — Apiai — Andradina — Guaraqai — Araqatuba — Ava- 
nhandava — Bastos — Bilac — Birigui — Cafelandia — Julio MesquiU — Co- 
roados — Duartina — Eldorado — Fernandopolis — Estrela do Oeste — Jales. 
— Gdlia — Garqa — Alvaro de Carvalho — General Salgado — Getulina — 
Guaranta — Glicerio — Guaira — Guaraci — Guararapes — Rubiacca -- - Her- 
culandia — lepe — Ilhabela — Iporanga — Jacupiranga — Jose Bonifacio — 
Lavinia — Lucelia — Adamantina — Junqueiropolis — Dracena — Gracinopolis 
— Florida Paulista — Pacaembu — Paulic^ia — Lucelia — Lutecia — Vera Cruz 
— Oscar Bressane — Macarai — Marilia — Miguelopolis — Miracatu — Juquia 
— Pedro de Toledo — Mirandopolis — Monte Aprazivel — Buritama — Macaubal 
— Planalto — Neves Paulista — Nhandeara — Nova Alianga — Nova Grana- 
da — Oriente — Oswaldo Cruz — Paraguassu Paulista — Parapua — Paulo de 
Faria — Pereira Barreto — Pompeia — Presidente Bernardes — Presidente Pru- 
dente — Alfredo Marcondes — Pirapozinho — Presidente Venceslau — Presidente 
EpitAcio — Promissao — Quatd — Quintana — Regente Feijo — Indiana — Re- 
gistro — Ribeira — Santo Anastdcio — Piquerobi — Sao Sebastiao — Tanabl 
— Americo de Campos — Cosmorama — Tupa — Ubatuba — Valparaiso —- 
Bcnto de Abreu — Vera Cruz — Votuporanga — Alvares Florence — Valentim 
Gentil — Cardoso. 
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