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PREFACIO 

O presente estudo sai a lume com um atiaso consideravel. 

Quando ele foi elaborado, podia servir como diagnostico de uma 

situa^ao educacional e fornecer elementos para colocar a pcsquisa 

empirica a servigo do planejamento escolar e da poliaca educacional. 

Hoje, ele vale mais como caracterizagao sociologica do dilema edu- 

cacional brasileiro. 

Tamas Szmerecsanyi nao usa esse conceito. Scu irabalho, escri- 

to para satisfazer as exigencias dos exames de matenas subsidiarias 

em seu doutoramento, circunscrevia-se a discussao de tres temas 

interrelacionados: a) as mudangas sociais globais, ocouidas no esta- 

do de Sao Paulo no periodo de 1950-1960; b) as principais transfor- 

magoes quantitativas e qualitativas do sistema escolar desse estado, 

no mesmo periodo; c) o grau de interdependencia, que pode ser 

observado objetivamente, das tendencias e efeitos de ambos os pro- 

cesses. No entanto, devido a precisao conceitual c ao alcance inter- 

pretativo das analises, o diagnostico desemboca em uma penetrante 

configuragao desse dilema. Como escreve, "a mudanga social na 

educagao foi principalmente uma mudanga por inovagao e crescimen- 

to, nao implicando em transformagoes radicais na estrutura existen- 

te". 

Em resumo, existe um relativo divorcio entre o ntmo e a qua- 

lidade das mudangas sociais globais e os dinamismos pclos quais o 

sistema escolar estadual tende a daptar-se a reorgamzagao da econo- 

mia, da sociedade e da cultura. O valor desse diagnostico precisa ser 

apreciado em fungao da orientagao metodologica seguida. O autor 

nao partiu nem de pressupostos idealistas, nem de formulas mecani- 

cistas, que conduzissem ou ao privilegiamento da edacagao como 

fator de mudanga ou a sua subestimagao como epijendmeno da or- 

dem social. Procura, ao contrario, compreender as mudangas sociais 

globais e os dinamismos do sistema escolar em termos d'aleticos, como 

expressdes distintas mas interdependentes de uma mesma realidade 



historico social, plasmada e modificada pelas foimas coletivas dc 

atuagao social inteligente dos homens. Numa fasc de formaQao de 

intcresses e de rela?6es de classes, o tempo sociologico, ine^ente as 

formas de consciencia e de agao sociais dos agentes bumanos, sofre 

uma especie de desdobramento: ha uma dimensao prat.ca, que emer- 

ge das exigencias da vida in flux, que apela, quantitativa e quahlativa- 

mente, para a revolugao institucional na esfera da educagao; e uma 

dimensao simuladora, nascida do horizonte cultural licrdado, que 

canaliza o crescimento do sistema escolar na dire^av) dc objetivos, 

valores e soIuqocs educacionais obsoletos, parcial ou totalraente 

alicnados dos requisites materiais e morais da civiliz^ao emergente. 

Portanto, o resultado mais geral do diagnostico coloca nos dian- 

te do dilema educacional brasileiro de um angulo original. O que en- 

tra em jogo nao sao nem as inequidades resultantes da estrutura de 

distribuigao das oportunidades educacionais, nem as inconsistencias 

axiologicas de um sistema educacional, que e "democratico" legal- 

mente mas "fechado" e "ultra seletivo" como determma^ao econ6mi- 

ca e socio cultural. E' a propria natureza dos processes de desenvol- 

vimento do sistema escolar e o sentido da poluica educacional que 

os alimenta, ao nivel das formas inteligentes de consciencia e de 

agao sociais das elites culturais, que sobem a cena e se impoem a 

interpretagao. Enquanto a sociedade cresce, se difrencia e se reorga- 

niza, democratizando-se em suas bases economicas, sociais e polfticas, 

a educagao escolarizada mantem-se residualmente presa a intcresses, 

a concepgoes e a valores extra democraticos, que a oonvcrtem (pelo 

menos morfologicamente) num foco de preservavao ou de firtaleci- 

mento de privilegios. 

O merito do autor nao esta so em levantar o veu que recobre os 

aspectos mais complexes de nossa realidade educae'onal, vista de 

uma perspectiva macrosociologica. Suas analises tamfcera situam o 

modo pelo qual o padrao e o ritmo da mudanga, na esfera da educa- 

gao escolarizada, serao recalibrados pelos dinamismos inerentes as 

novas condigoes de existencia social. Ao contrario da nota pessimis- 

ta, dominante entre a maioria dos investigadores que se preocupa- 

ram com o descompasso apontado, Tamas Szmerecsanyi considera a 

mudanga meramente quantitativa e a acumulagao muUiplicadora de 

tensoes como requisites da propria explosao do sistema escolar — 



ou seja, como elementos dinamicos dos saltos hiaioricos due nos 

aproximam rapidamente da nossa revolugao educaciona!. O esforgo 

educacional mal orientado e parte de uma situa^ao de mudanga, que 

culmina em um patamar no qual o sistema escoiar so ajusta, estru- 

tural e dinamicamente, as exigencias quantitativas e qualitativas da 

situagao historico social, Em outras palavras, o creseimento mera- 

mente quantitativo e a acumulagao multiplicadora de tensoes pre- 

enchem uma fun^ao construtiva: ajudam o homem a descobrir no- 

vas tecnicas sociais e a aplica-las de forma mais efieaz e criadora, 

ligando assim substantivamente os processes globais de mudanga 

social e os alvos ideais de mudanga imperantes no seio das cscolas. 

Isso nos permite afirmar que seu diagnostico sugcre que as condi- 

goes economicas e socio culturais que determinam o dilema educa- 

cional brasileiro tambem geram os meios educacionais que peruiitirao 

resolve-Io historicamente. 

Ao programar a publicago desse trabalho na colcgao de bole- 

tins da Cadeira de Sociologia I, desejavamos colocar urn diagnostico 

tao agudo e ao mesmo tempo tao construtivo ao alcance dos estu- 

diosos da materia. Pretendiamos, especialmente. que o balango cri- 

tico da situagao educacional paulista ajudasse a fcrmentar um novo 

clima de ideias, em que os problemas educacionais scjam projetados 

no contexto de um pensamento que parta da investigagao empirica 

mas se volte para a atividade pratica e para a modificigao da reali- 

dade. Essa era, alias a maior ambigao do autor, que procurcu em 

seu pequeno livro converter o diagnostico positive no suporte de 

uma politica educacional voltada para o future e no pento de partida 

do uso do planejamento como instrumento de semelhante politica. 

Sao Paulo, 24 de Maio de 1968 

Florestan Fernandes 





O proposito deste trabalho e tentar explorar algumas lacunas 

existentes no tratamento sociologico dos problemas educacionais, la- 

cunas apontadas por algumas abordagens desses problemas, recente- 

mente efetuadas entre nos (1). Encaramos aqui a educa^o, nao co- 

mo um processo de aprendizagem ou de socializa^ao — uniforme, 

completo e distinto em si, e, dentro de certos limites, imutavel — 

mas como um con junto de instituigdes da sociedade, sujeito, como 

esta, a constantes transformagoes de todo tipo. 

A ideia final desta abordagem, e do tratamento que ela envolve, 

foi-nos dada pela teoria sociologica das classes sociais, na qual as clas- 

ses sao encaradas, nao como produtos de um esquema teorico do in- 

vestigador, mas como resultantes da adaptagao do homem as suas ne- 

cessidades socias: ou seja, como institui^oes que nascem, morrem e se 

transformam, e que, conseqiientemente, nao permanecem as mesmas 

em dois momentos historicos consecutivos (2). Nisto, elas se aproxi- 

man da sociedade, que deixa de ser a mesma depois da mudan?a, e, 

as vezes, durante o proprio processo. 

Os estudos sociologicos do processo de mudan?a social limitam- 

se, geralmente, a encarar a educagao como um fator ou efeito da mu- 

danga, sem se preocupar em inseri-la entre as instituigoes diretamente 

afetadas por ela. Sao poucos os que conseguem ver nela uma "insti- 

tuigao social de primeira grandeza, cujo custo nao cessa de crescer 

com o avango da civilizagao, e na qual se refletem todos os conflitos e 

compromissos que animam a sociedade toda. . ." (3). 

As analises historicas, por sua vez, e as de Educagao Compa- 

rada, incorrem geralmente numa limitagao analoga, porem contraria: 

(1) CANDIDO, A.; s.d. ; FERNANDES, F.: 1960 e 1960a; PEREIRA, L.: 
1960; e FORACCHI, M. M.: 1960. 

(2) SCHUMPETER, J. A.: 1961. 
(3) NAVILLE, P.: 1955, pag. 5. Outra exceqao e o pequeno estudo, bastante 

generico de GLASS, D.: 1961. A educaqao e tambem encarada como parte 
de um todo social por CARDOSO, F. H. e IANNI, O.; 1963, p. 215-216 e 
por IANNI, O.: 1963, pag. 193. 
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elas percebem as aUeragoes sofridas pela instituigao, mas, raramente 

se preocupam em associa-las as modificagoes da sociedade inclusiva. 

Essas duas perspectivas contribuem, assim, cada uma a sua maneira, 

para a manuten^ao e o reforgo da nogao segundo a qual a educa§ao e 

uma variavel mais ou menos independente do processo de mudanga 

social, que, por sua vez, ser-lhe-ia mais ou menos extrinseco. 

O que se pretende mostrar aqui e que a educagao formal ou es- 

colar, em qualquer uma de suas entidades, agendas ou componentes, 

nao equivale a configuragoes diversas, a preenchimentos diversos de 

um ideal unico — estatico no tempo e no espago — mas sim, a um 

sistema global em permanente realizagao, colocado no context© de 

uma sociedade em mudan^a, com a qual mantem rdagoes de mutua 

dependencia. Nao se quer com isso negar, ou mesmo diminuir, a im- 

portancia dos ideais pedagogicos, que geralmente estao por tras, tan- 

to da instituigao educacional, como de suas transformagoes. O estu- 

do de tais ideias, entretanto, por mais importante que seja, pertence a 

um outro nivel de analise, ou seja, em termos historicos a Historia 

das Ideias, e, em termos sociologicos a Sociologia do Conhecimento 

e da Cultura. 

As relagdes acima referidas, entre as instituigoes educacionais e 

a sociedade em mudanga, nem sempre sao perceptiveis, pois o ritmo 

de mudanga da sociedade e o das suas instituigoes nao costumam coin- 

cidir (4): as alteragoes ocorridas na sociedade inclusiva nao corres- 

pondem obrigatoriamente modificagoes equivalentes nas institui§6es. 

Apesar disso, da mesma forma que a sociedade deixa de ser a mes- 

ma durante e depois da mudanga, suas institui^oes, inclusive as edu- 

cacionais, tambem nao se conservam identicas de um momento his- 

torico para outro. 

E' curioso notar como tern sido deixada de lado, nos estudos 

de mudanga social, a nogao de temporalidade, que e, no entanto, um 

dos seus principais elementos. Esta omissao tern levado a perigosos 

malentendidos, a confusoes entre ciencia e diagnostico cientifico, en- 

tre metodo de analise e caracterizagao do objeto. W. E. Moore (5) 

atribui isso ao atraso com que surgiram em todas as ciencias, inclusi- 

(4) LAMBRET, J.; 1960, pag. 27. 
(5) MOORE, W. E.: 1963, pag. 4 e segs. 



ve nas ciencias sociais, os modelos dinamicos de pensamento. Clas- 

sificando as mudangas em contmuas e descontinuas, mostra esse 

autor que a continuidade implica em certa flexibilidade do sistema, 

flexibilidade que possibilita certa inovagao dentro dele. Essa inova- 

?ao, por mais modesta que seja, tern a sua importancia na continui- 

dade do sistema, na medida em que implica na sua acomodagao a 

mudanga. As flutuagoes que ocorrem dentro dos limites dessa flexi- 

bilidade tambem tern importancia, na medida em que estabelecem 

uma condigao significativa para a mudanga continua, quando nao a 

sua origem. Dai ser, na mudanga, a intensidade tao significativa quan- 

to a magnitude absoluta. Isto quer dizer que nao e preciso haver 

"explosoes" para haver mudanga (estas muitas vezes chegam a re- 

tarda-la) e que a mudanga e um fenomeno normal da sociedade e 

da cultura, quaisquer que elas sejam (6). 

No caso da educagao, a analise se ve facilitada pelo fato de 

sua atuagao envolver "turmas" sucessivas num prazo relativamente 

curto, pelo menos no que diz respeito ao corpo discente, o que per- 

mite comparagoes de um ano para outro. O que nao dizer, entao, 

da apreciagao de ciclos maiores, nos quais ate a composigao do cor- 

po docente, dos programas oficiais e da administragao do ensino se 

caracterizam por uma renovagao constante, cujo ritmo e mais lento 

que o dos ^lunos, que nem porisso deixa de ser significativa. 

Assim, da mesma forma que e licito faiar da universidade ale- 

ma do seculo XIX como algo de fundamentalmente diverse da uni- 

versidade norte-americana dos nossos dias, e tambem possivel fazer- 

se uma distingao entre a educagao brasileira do presente e a de um 

outro pais qualquer, ou entre o nosso sistema educacional atual de 

Sao Paulo, e o de, digamos, dez anos atras. Isto e valido, inclusive, 

para o caso das circunstancias, componentes e condigoes terem per- 

manecido relativamente estaveis. 

A distingao que se impos — especie de Educagao Comparada 

no tempo e no espago — e a precisao na caracterizagao que dela 

decorre sao de grande importancia, seja no diagostico administrativo 

e curricular do planejamento educacional, seja no proprio planeja- 

mento economico do setor educacional, ambos geralmente distorcidos 

(6) A este respeito, ver tambem as considera^oes de FERNANDES, F.; 1963, 
pig. 218. 



pela falta de nogoes desse tipo (7). Nao sendo a mesma, convem 

que a educagao, como conjunto institucional diferenciado, seja encara- 

da de maneiras diversas nos diversos mementos do processo de mu- 

danga social. Revisoes periodicas das nogoes que temos das institui- 

goes educacionais impoem-se a cada momento, e nao apenas no pia- 

no teorico dos conceitos e das finalidades. Tais revisdes devem ser 

as mais amplas possiveis, dizendo respeito, tanto ao piano econo- 

mico e quantitative (por exemplo, na avaliagao das necessidades de 

mao-de-obra especializada nos diversos setores da produgao), como 

ao piano curricular que dele resulta. Em suma, dizem respeito a 

propria natureza e fungdes da instituigao, pois que se destinam a 

garantir sua conservagao, e, se possivel, o aumento de sua eficiencia 

na sociedade global (8). 

As vezes, essas revisdes, e as modificagdes que delas advem, 

ocorrem de maneira mais ou menos "espontanea" (ou natural) no 

interior da instituigao educacional. Nas outras vezes, que consti- 

tuem maioria, elas sao "provocadas" por fatdres externos, pelo acumu- 

lo de modificagdes em outras instituigdes da sociedade inclusiva (9). 

Nesse caso, elas sao provocadas, "desencadeadas", de fora para den- 

tro, ou seja no nivel da mudanga social global. 

O que se verifica no conjunto Institucional como um todo, repe- 

te-se em suas partes: as modificagdes que se processam nos seus va- 

ries setores nao sao uniformes, nem regulares, nem constantes, e nem 

tampouco destituidas de choques e tensdes de tdda especie (10). Isto 

se deve, em boa parte, a amplidao e diversidade adquiridas nos ulti- 

mos seculos pela educagao escolar. 

Com efeito, alguns dos seus setores chegam aparentemente a re- 

sistir ao processo de mudanga social (11), nao tanto pela sua pro- 

(7) FLOUD, J.: 1959, pp. 33-36; c WOLF Jr., C.: 1953. 
(8) WOLF JR., C.: 1958, pp. 74 e segs. 
(9) CARDOSO F. H. e IANNI O.: 1963, pp. 215-216. 

(10) Tais choqucs e tensoes sao encarados era como inerentes a mudanga social 
(MOORE, W. E.: 1963, pp. 10-11), ora como decorrentes de sua impos- 
sibilidade imediata (GINSBERG, M.: 1961, pag. 53). 

(11) A rcsistencia a mudanga nao equivale obrigatoriamente a uma resistencia ao 
desenvolvimento economico. Pelo contrario, classes conservadoras e setores 
reacionarics podem, em determinados casos, ser extremamente ativos eco- 
nomicamente, baseando sua forga justamente nesta atividade. Cf. METRAUX 
A. : 1960, pag. 72. 



pria natureza (embora seja possivel falar numa institucionalizaQao das 

dificuldades e dos obstaculos) (12), como por contingencias da pro- 

pria mudandan^a que, em determinado estagio de seu desenvolvi- 

mento, pode exigir antes uma expansao quantitativa, uma ampliagao 

do sistema educacional ou de alguns de seus setores, do que uma ten- 

tativa de modificagao (13). 

Tais fatos podem ser melhor observados em um caso concreto. 

E' o que tentaremos fazer neste trabalho, ao analisar a mudanga so- 

cial ocorrida na educa?ao em Sao Paulo nos dez ultimos anos, ou 

seja, grosso modo, na decada 1950-1960, ja que nao dispomos ainda 

de muitos dados mais recentes. As datas tomadas como pontos de 

referencia, embora escolhidas arbitrariamente, parecem-nos significa- 

tivas quanto ao conteudo. Alem de estarem integradas em nossa viven- 

cia pessoal, configuram — como veremos a seguir — dimensdes di- 

versas de um mesmo processo social. O rigor da analise nao esta 

nelas, mas sim na caracterizagao do processo. Para alcanga-la 

convenientemente, dividimos este trabalho em tres partes. Na pri- 

meira, tentamos fazer uma descrigao generica e introdutoria da mu- 

danga social global no periodo considerado. O mesmo tentamos na 

segunda em relagao ao sistema escolar, encarado como uma totali- 

dade de instituigoes educacionais destacando as principais modifica- 

goes quantitativas e qualitativas ocorridas no periodo considerado. 

Finalmcnte, na terceira e ultima parte, tentamos analisar e confrontar 

os dados obtidos na duas primeiras, comparando e correlacionando a 

mudanga social global com a mudanga dos complexos institucio- 

nais do sistema educacional, a fim de verificar o grau de interdepen- 

dencia entre ambas, tanto no periodo considerado, quanto no processo 

como um todo. 

(12) o que ocorre, por excmplo, no ensino medio e superior brasileiro, como 
bem assinala CARDOSO, F. H.: 1962. 

(13) Em termrs historicos, pode-se dizer que esta modificaqao tarda mas nao 
falha. Quanto maicr o numero de corpos estranhos (estranhos, porque 
arcaiccs e superados, tanto pela mudanga social como pelo desmvolvimento 
historicc) numa instituigao, ou numa sociedade em mudanga, ao acumulo 
de obstaculrs em determinada area sempre se contrapoe o acumulo de 
forgas contrarias em drcas adjacentes nao afctadas, ou menos afetadas, pela 
opcsigao a mudanga. Este acumulo redunda cm pressao sobre a area atin- 
gida, pressao que vai aumcntando ate provocar a mudanga, seja por um 
ajustamento natural, seja por saturagao cu desmcronamento. Cf. CARDOSO, 
F. H.: 1962, pp. 63 e segs. 
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Nao podemos encerrar essa introdu^ao sem external nossos agra- 

decimentos aos professores Dr. Florestan Fernandes, sob cuja res- 

ponsabilidade foi realizado este trabalho, e Marialice Mencarini Fo- 

racchi, a cuja orienta^ao devemos os resultados que por meio dele pu- 

demos obter. Agradecimentos especiais sao tambem devidos a Funda- 

?ao de Amparo a Pesquisa do Estado de Sao Paulo, que apoiou finan- 

ceiramente a realiza^ao deste trabalho; ao professer Dr. Laerte Ramos 

de Carvalho, que permitiu e orientou nosso estagio no Centro Regio- 

nal de Pesquisas Educacionais de Sao Paulo; aos economistas da 

Bacia Parana-Uruguai e as Funcionarias do Servigo Estatistico da 

Educagao e Cultura, do MEC, que nos fomeceram varies elementos 

para a elaboragao da presente monografia. 

Sao Paulo, outubro de 1964. 



A MUDAN^A SOCIAL GLOBAL 

A descrigao de um processo de mudanga social (1) requer, an- 

tes de mais nada, uma previa delimitagao do meio socio-cultural em 

que ele ocorre, tanto no tempo como no espago. A previa escolha 

de um objeto de analise — no caso, a mudanga social da educagao 

em Sao Paulo nos ultimos dez anos — em nada altera essa necessi- 

dade de determinar pelo menos alguns aspectos de seu contexto, 

antes de se passar ao estudo dos fenomenos relevantes para o socio- 

logo, dos fenomenos propriamente sociologicos da mudanga social. 

E' neste sentido que tentamos primeiro estabelecer alguns pon- 

tos de referenda morfologicos do Estado de Sao Paulo, principal- 

mente no periodo considerado, para, mais adiante, analisarmos, ja 

em termos sociologicos, os componentes da mudanga social. Assim, 

nesta analise, focalizamos primeiro os componentes (predominante- 

mente) quantitativos do processo, e depois os (essencialmente) qua- 

litativos que deles resultam. Em outras palavras, analisamos, pela 

ordem, componentes aparentemente externos a mudanga social — 

como o crescimento demografico e o desenvolvimento economico 

(2) — e depois os componentes sociais, ao mesmo tempo mais com- 

plexes e sociologicamente mais imediatos e significativos — como a 

estratificagao e a mobilidade social, e ainda os fenomenos culturais 

inerentes a mudanga — que, entretanto, nao podem ser devidamente 

(1) Cf. as definiqoes dadas por FERNANDES, F.; 1960, pp. 13-16; GINS- 
BERG, M.: 1961, pag. 41; e MOORE, W. E.; 1963, pig. 2. 

(2) Este muitas vezes e identificado a mudanqa social. O economico, porem, 
e apenas um dos aspectos da mudanqa (FERNANDES, F.: 1963, p. 
258). "A analise sociologica tenta compreender e explicar os fatos eco- 
nomicos como parte da organizaqao da sociedade. As atividades econo- 
micas, como todas as atividades supra-individuais dos homens, sao co- 
ordenadas e reguladas por mecanismos sociais, o que faz com que a or- 
dem economica seja uma expressao do padrao de integraqao do sistema 
societirio inclusivo. Embora ela possa ser abstraida e discutida indepen- 
dentemente das conexbes e dos fatores sociais envolventes, segundo fins 
puramente logicos e interpretativos, ela nao se aplica a um sistema de 
rela^oes humanas autonomo e auto-suficiente". {Idem, pig. 306). 
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entendidos sem os primeiros. As referencias historicas, quando rele- 

vantes, mesmo que nao pertencentes ao penodo considerado, sao as- 

sinaladas ao longo da analise. 

Para efeitos deste estudo, encaramos o Estado de Sao Paulo, 

como uma area ecologica integrada, e, ate certo ponto, homogenea 

(3), relegando assim a um segundo piano todas as tentativas de di- 

vidi-lo em regioes. Procedemos desta forma, nao por achar desin- 

teressantes ou pouco uteis tais divisoes, mas porque procuramos nos 

ater tanto quanto possivel, a condigoes gerais do momento histo- 

rico e da conjuntura economica, tendo mais em vista finalidades de 

exercicio metodologico do que de estudo regional em profundidade. 

Baseamo-nos, porisso, no pressuposto de que o desenvolvimento eco- 

nomico, a partir de determinado estagio, tern um "efeito unificador" 

sobre a sociedade, efeito esse que permite comparar (e ate quantifi- 

car) as diferengas existentes entre as suas diversas partes, e falar 

numa estrutura social unica, apenas respeitando, quando necessario, 

a tradicional dualidade campo-cidade. Esta, todavia, como veremos 

mais adiante, nao impede, mas antes facilita o estudo da mudanga 

dessa estrutura, de suas causas e fatores. A urbanizagao, com efeito, 

nao deixa de ser um componente multilateral da mudanga social, es- 

tando presente, tanto nos indices demograficos e economicos, como 

na estratificagao, na mobilidade social, e nos fenomenos culturais 

inerentes ao processo. 

Isto posto, pode-se agora passar a analise dos diversos compo- 

nentes do processo, e, dentro deles, dos fatores que engendram a mu- 

danga social. Tais componentes, como se vera, estao estreitamente 

interligados, nao constituindo simples partes de um conjunto de cuja 

soma resultaria a mudanga. Esta, pelo contrario, e um produto di- 

namico de toda uma serie de fatores que agem simultaneamente. Ca- 

da um dos componentes constitui, em conseqliencia, uma dimensao 

dos demais e de todo o conjunto. 

A . Indices Demograficos e Economicos 

De 1950 a 1960, a populagao do Estado de Sao Paulo aumen- 

tou de 29,60% ao passar de 9.134.000 a 12,975.000 habitan- 

(3) Cf. a definicao e o tratamento de BRANDAO LOPES, J. R.: 1957. 



tes aproximadamente. £sse crescimento, alem de ter sido maior do 

que o que se verificou no periodo censitario anterior, aumentou a 

participagao pauUsta na populagao brasileira de 17,6% para 18,1%. 

Como nao poderia deixar de ser, ele foi acompanhado de um au- 

mento da densidade territorial, que passou de 36,95 para 52,48 ha- 

bitantes por quilometro quadrado (4). 

£ste aumento populacional foi devido a duas ordens de fatores: 

a) o crescimento vegetativo da popula?ao, mediante aumento da taxa 

de natalidade e aumento da vida media provavel de seus habitan- 

tes, gragas a modemiza^ao e elevagao do padrao de vida e a melho- 

ria das condi^oes sanitarias; b) a entrada maci^a no Estado de 

migrantes nacionais (principalmente nordestinos) e estrangeiros (es- 

pecialmente italianos, Portugueses, espanhois e japoneses). 

De acordo com a Estatistica da Imigragdo da Secretaria da 

Agricultura (5), fixaram residencia no Estado, durante o periodo de 

1950 a 1961, 419.000 imigrantes estrangeiros. A entrada de migran- 

tes procedentes de outros Estados do Brasil dificilmente pode ser 

avaliada com exatidao, em virtude de seu carater mais "espontaneo" 

e devido a sua diversidade intrinseca (6). Sabe-se contudo que ela 

foi maciga no periodo considerado (7). 

(4) Dados extraidos de NOGUEIRA, O.: 1963. 
(5) Usada como fonte em um apendice, ainda inedito, da obra citada na no- 

ta acima. 
(6) No apendice citado, Oracy Nogueira distingue os seguintes tipos de migra- 

qao interna: intra-regional, inter-regional e rural-urbana. Quanto a "espon- 
taneidade" da migraqao interna, nao se quer com esse nome diminuir ou 
negar a sua causagao socio-economica, mas sim apontar para o fato dela 
nao ser tao controlada pelo poder publico quanto a migraqao estrangeira, 
e, menos ainda, provocada por ele. As migraqoes internas, mais do que as 
externas, tem-se processado sob os efeitos naturais, atrativos e repulsivos, 
da distribuiqao ecologica. Desta forma, torna-se dificil avaliar com exati- 
dao, nao so o numero de migrantes, como a sua localizaqao espacial no 
Estado. Tais dificuldades foram apontadas por UNZER DE ALMEIDA, V. 
e TEIXEIRA MENDES SOB9, 0.: 1951, pp. 17 e 18. Os autom desse tra- 
balho, que, em virtude da falta e da precariedade dos dados estatisticos, 
foram obrigados a recorrer k amostragem da populagao, descobriram, entre 
outros fendmenos, que "parte dos claros abertos pelo exodo da populaqao 
rural do interior do Estado de Sao Paulo 6 nao raro preenchido por in- 
dividuos procedentes de outros Estados, principalmente nordestinos" (p. 
27), E' verdade que se trata — como veremos mais adiante — de um tra- 
balho desatualizado qunto as inaformqoes que proporciona, mas nem porisso 
deixou de ter o m£rito de apontar para as dificuldades criadas pela falta 
de dados e pesquisas a respeito das migraqoes internas. 

(7) Cf. CAMARGO, J. F.: 1959, pdg. 6. Por Sste estudo, verifica-se que 
uns 70% dos migrantes inter-regionais sao do sexo masculino. files vem a 
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Os dois primeiros fatores tambem tem grande importancia so- 

cio-economica, e, de certa forma, se complementam miituamente. O 

aurnento da populagao jovem economicamente improdutiva e, ate 

certo ponto, compensado pelo aumento da populagao adulta e eco- 

nomicamente produtiva. 

Tao importante como a aumento populacional em si, foi a influen- 

cia que ele teve sobre a distribui^ao ecologica da populagao. O pro- 

cesso de urbanizagao, e principalmente o de metropolizagao, foram 

ainda mais intensos no periodo considerado do que na decada ante- 

rior. Em 1960, 41,56% da populagao do Estado estava concentrada 

em 11 cidades de mais de 100 mil habitantes. Dez anos antes, essas 

cidades eram apenas quatro e compreendiam apenas 34,7% da po- 

pulagao geral. 

Quatro dessas cidades — Sao Paulo, Santo Andre, Sao Caetano 

do Sul e Guarulhos — pertencem ao que se convencionou chamar 

de "Grande Sao Paulo". Na realidade, todavia, de acordo com os 

criterios gepgraficos e sociologicos atualmente adotados para a de- 

terminagao da area metropolitana, todas, sem excegao, encontram-se 

sob influencia direta da capital (8). 

O aumento da populate urbana no periodo considerado foi 

da ordem de 69,64% e foi acompanhado, mais do que na decada an- 

terior, de um decrescimo da populagao rural. Essa urbanizagao in- 

tensiva e diversa da retratada por Unzer de Almeida e Teixeira Men- 

des Sob*?, pois, devido a industrializagao do "interior", as migragoes 

para a zona metropolitana de Sao Paulo passaram a ser principal- 

mente inter-regionais (de nordestinos mais do que de mineiros) e nao 

mais intra-regionais como antes, quando as cidades do interior cons- 

tituiam uma "simples etapa do movimento para a capital" (op. cit., 

pag. 27). 

O processo de urbanizagao passou a ser, assim, intense em todo 

o Estado e nao apenas na capital. Nesta, os migrantes acabaram 

Sao Paulo solteiros ou desacompanhadcs de suas familias, ao contrdrio do 
que ocorre com os migrantes intra-regionais (migragao rural-urbana), que, 
quase todos, se deslocam em companhia de suas familias. Isto foi com- 
provado tambem por BRANDAO LOPES, J. R.: 1962. 

(8)' Cf. GEIGER, P. P. ; 1963, pp. 189-191; 248 e segs.; DIEGUES Jr., 
M.: 1960, p. 471. 
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transbordando para cidades satelites, suburbios e bairros suburba- 

nos (9). 

O decrescimo da populagao rural, por sua vez, nao foi com- 

pensado, como antes, por migra^oes inter-regionais. Isto se deve, 

em parte, ao fato de nao existirem mais no Estado "regioes novas" a 

colonizar, verificando-se pelo contrario uma nova concentra^ao da 

propriedade agraria, ensejada pela pecuaria ou por culturas como a 

cana-de-agucar, que exigem grandes extensoes de terra e pouca mao- 

de-obra para o seu desenvolvimento em moldes economicos (10). 

Os dois fenomenos que acabamos de descrever tern sua ori- 

gem na transformagao do sistema de produgao agricola e na indus- 

trializagao, sendo, porisso, nao apenas demograficos, mas tambem 

economicos. £les so podem ser devidamente avaHados e compreen- 

didos quando associados a conjuntura economica do periodo em que 

ocorrem. E' essa associagao que tentaremos fazer agora, a fim de 

completar nosso quadro de referencias. 

A regiao centro-sul do Brasil, na qual se localiza o Estado de 

Sao Paulo tinha, em 1950, 58,5 milhoes de habitantes e produzia 

79,5% da renda interna do Pais (11). Dez anos mais tarde, essas 

cifras ascendiam a 60,5 milhoes e 79,4% . A politica economica 

posta em pratica pelo govemo federal no apos guerra (12), favore- 

cendo a importagao de bens de produgao e desfavorecendo a expor- 

tagao (ate hoje quase inteiramente composta de produtos colonials) 

veiu encontrar essa regiao, e especialmente o Estado de Sao Paulo, 

mais aparelhada em termos de meios de transporte, indice de urba- 

nizagao, nivel de industrializagao. Isso porque suas condigoes natu- 

(9) Cf., por exemplo, PEREIRA, L.: 1960, cap. I. 
(10) Essas duas constataqoes tornam desatualizadas afirmaqoes do tipo de 

LAMBERT, J.; 1959, pdg. 82, segundo a qual "os migrantes mais longinguos 
nao sao os mais numerosos" e que, no Estado de Sao Paulo, "em um milhao 
de individuos origindrios de outros Estados, mais de 500.000 procedem do 
Estado vizinho de Minas Gerais, 190.000 da Bahia e 62. 000 de Pemambuco, 
e ainda com a circunstancia de que esses "nortistas" geralmente se estabele- 
cem nas fazendas afastadas e nao nas grandes cidades, onde sua presenqa 
e mais imagindria do que real...". 

(11) Esses dados numericos e os subseqiientes foram extraidos do II Piano de 
Afdo, pp. 11 e segs. 

(12) Especialmente a partir de 1948. Essa politica, entretanto, jd vinha sendo 
posta em prdtica intermitentemente desde a crise de 1929-30. Cf. FUR- 
TADO, C.: 1961, pp. 235 e segs.: e 1961a, pp. 241-257. 
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rais (clima, solos etc.) eram bastante favoraveis e foram em boa 

parte aproveitadas, para o cultivo de um produto de exportagao 

privilegiado: o cafe. 

Essa politica e essas condi$5es, acrescidas das indispensaveis 

condigdes socials e institucionais subjacentes (13), favoreceram, co- 

mo nao poderia deixar de ser, o desenvolvimento economico da re- 

giao e do Estado. O nivel de desenvolvimento de Sao Paulo e o 

maior de toda a regiao. Isto pode ser apreciado pela sua renda me- 

dia por habitante e outros indices do mesmo genero, todos muito su- 

periores aos de qualquer Estado brasileiro exceto, em alguns casos, 

aos da Guanabara (cuja condigao de Estado, porem, e bastante dis- 

cutivel). 

O produto real do Estado aumentou de 156% entre 1947 e 

1956, e, neste ultimo ano, Sao Paulo respondia por pouco mais de 

um ter?o do Produto Nacional, proporgao que vem se mantendo ate 

agora. Sua taxa media de crescimento anual chegou a atingir o indice 

de 7,7%, no periodo compreendido entre 1947 e 1950. 

E', porem, na distribui?ao deste crescimento pelos diversos se- 

tores da produ^ao que melhor se pode avaliar as modificagoes es- 

truturais da economia paulista, com a crescente importancia que 

vem tendo nela a industria. Essa distribuigao reflete-se na compo- 

sigao da mao-de-obra e na orientagao da politica economica. Tais 

reflexes, entretanto, possuem um significado menos direto para o 

sociologo interessado no processo de mudanga, que nao encontrara 

neles os fatores de descontinuidade do sistema que, em ultima ana- 

lise, engendram a mudanga social, mas apenas uma explicagao de sua 

continuidade e conservagao. Sua avaliagao precisa tem, entretanto, 

uma importancia fundamental para a analise economica, cujos mo- 

delos podem, eventualmente, ser de grande auxflio para o diagnos- 

tic© sociologico, principalmente num pais de precaria informagao 

estatistica (14). 

(13) Cuja existencia, principalmente em Sao Paulo, teve o dom de determinar 
todo um tipo e todo um ritmo de desenvolvimento. Cf. CARDOSO, F. 
H.: 1960a, 1960b e 1961; e IANNI, O.: 1963, pp. 93-108. 

(14) E' gragas a eles que, no caso considerado, pode-se apontar com precisao 
1957 como o ano de modificagao definitiva da relaqao setorial e de "ama- 
durecimento do desenvolvimento economico e industrial do Estado". E' o 
ano em que praticamente se completou o desenvolvimento qualitativo da 
economia paulista, gramas a criagao de um mercado interno relativamente 



Para descobrir os mecanismos da mudanga, e precise aprofun- 

dar a analise, passando do piano das relagoes numericas entre os se- 

tores para o estudo das modifica^des intemas de cada setor. E' so- 

mente atraves dessa analise setorial que se chega aos fatores de de- 

sequilibrio do ritmo de desenvolvimento que, em parte, desenca- 

deiam o process© de mudanga. Aqui, Umitaremos nossa analise ao 

comportamento dos setores primario e secundario, ou seja a estru- 

tura da agricultura e da industria, nao so porque o terciario (comer- 

cio e servigos) reflete os outros dois, mas porque, nas partes seguin- 

tes, trataremos especificamente de uma de suas divisoes: a educagao, 

sem nos limitarmos, e claro, ao piano puramente economico. 

B. Estrutura Agrdria e Estrutura Industrial 

A estrutura agraria de Sao Paulo foi, no seculo passado, uma 

das causas determinantes da industrializagao do Estado, e, no inicio 

do processo, um de seus principals fatores de sustentagao. A indus- 

tria foi um dos subprodutos da prosperidade da fazenda cafeeira do 

Oeste Paulista, o primeiro empreendimento essencialmente capitalista 

do Brasil. Ela subsistiu, assim, durante muito tempo, como que a 

sombra da infra-estrutura criada pelos fazendeiros para ligar a econo- 

mia cafeeira paulista ao mercado interaacional (15). 

Com o correr dos anos, todavia, gragas ao crescimento dos cen- 

tres urbanos e gragas a alguns impulses oriundos de fatores "adver- 

sos" (16) na conjuntura economica mundial, a industria rapidamen- 

te acabou adquirindo "vida propria", desenvolvendo-se e diversifican- 

do-se paralelamente a agricultura, ate transformar-se no principal fa- 

tor de produgao do mercado intemo, vale dizer do proprio sistema 

economico (17). 

autonomo no que se refere as flutua^oes do mercado externo do pais. E* 
a partir dele que comeqa a verificar-se a reorganizagao e relocalizaqao da 
industria paulista, que, de simples produtora de bens de consumo, passou 
tambem a ser fabricante de bens de produqao. Cf. RODRIGUES J. A.: 
1959, pp. 44 e segs. e PLADI, pp. 171-174 (troca de modelos na ava- 
liaqao do desenvolvimento economico paulista). 

(15) CARDOSO, F. H.: 1960; Idem, 1960a pp. 31 e segs. 
(16) Ad versos para os exportadores de cafe principalmente, se bem que os pre- 

juizos fossem "socialmente divididos" entre eles e o povo. Cf. FURTADO, 
C.: 1961a, pp. 209 e segs. 

(17) TAVORA DOS SANTOS, E. : 1962 e CARDOSO, F. H.: 1960b, pp. 29 e 
segs. 
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E' claro que essa transformagao foi paulatina. Nas decadas de 

1930 e 1940, sua estrutura ainda repousava grandemente nas peque- 

nas oficinas e fabriquetas ligadas a produgao de bens que satisfaziam 

as necessidades imediatas da populagao, e, mesmo nas grandes em- 

presas, ainda se faziam sentir as implicagoes socio-culturais da an- 

tiga ordem "pre-industrial e patrimoniaUsta" (18). Foi so a partir 

da decada de 1950 que se criaram as condigoes para um desenvol- 

vimento continuo e crescente. Neste periodo, "a estrutura da em- 

presa industrial tende cada vez mais a burocratizar-se na acepgao 

legitima do termo. . . nota-se, sobretudo nos industrials de ^segunda 

geragao', o proposito de administrar conforme as regras tecnicas de- 

sejaveis" (19). 

Como se pode ver atraves dessa analise setorial, a industrializa- 

gao paulista como "processo economico especifico, como algo mais 

do que uma seqiiencia arbitraria de surtos industriais", e muito re- 

cente (20). Essa industrializagao, estruturada em moldes puramen- 

te capitalistas, desenvolve-se precisamente no periodo que estamos 

considerando (21). Ela e "nova" nao apenas porque resulta da im- 

plantagao de um novo setor fabril — o dos bens de capital ou de pro- 

du?ao (materia prima elaborada e maquinario) — mas tambem, e 

principalmente, porque trouxe consigo uma nova mentalidade empre- 

sarial, um novo tipo de rela^oes de trabalho, e, num piano mais am- 

plo, a possibilidade de maior mobilidade social e de uma nova confi- 

gura?ao da estrutura social. 

A continuidade desse processo pode, entretanto, sofrer interrup- 

goes decorrentes de tres ordens de fatores: as crises naturals do siste- 

ma capitalista, devida a ocorrencia periodica de ciclos de depressao; 

a falta de autonomia de um parque industrial constituido em grande 

parte por filiais e subsidiarias de industrias estrangeiras (22); e os 

(18) CARDOSO, F. H.: 1960b, pig. 34. 
(19) Idem, pag. 41. A contribuiqao do capital e da tecnica estrangeira serviu 

para acelerar esse processo, mas nao para causa-lo. As firmas estrangeiras 
que aqui vieram ter em massa apos a segunda guerra mundial, assira pro- 
cederam porque as condi^oes minimas da industrializa<;ao capitalista j4 
estavam criadas. Elas nao vieram cria-las; da mesma forma que contri- 
buiram para a acclera^ao do processo, tiveram que adaptar-se as condi^oes 
locais de produqao, para nao perderem em eficiencia. 

(20) CARDOSO, F. H.; 1961, pp. 148-150. 
(21) Idem, pp. 152-153. 
(22) Idem, pag. 153. 
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obstaculos advindos das condi^oes historico-sociais da forma^ao do 

sistema. 

Os dois primeiros sao essencialmente politicos e de certa forma 

escapam do objetivo imediato desta analise. O terceiro, porem, atin- 

ge-a em cheio, pois constitui o fundamento dos fenomenos sociais que 

descreveremos a seguir. A fabricagao industrial de bens de produ- 

gao possibilita a progressiva substitui?ao das importagoes antes in- 

dispensaveis a produgao dos bens de eonsumo e ao proprio consume. 

Isto nao quer dizer, contudo, que se tenha atingido com ela o pleno 

desenvolvimento da economia, ou seja, o pleno emprego das poten- 

cialidades existentes (principalmente humanas), mas, apenas, que fo- 

ram eriadas algumas das condigoes qualitativas necessarias para sua 

expansao quantitativa adequada. Esta, porem, depende para sua con- 

cretizagao de dois fatores interUgados: a implantagao do capitalism© 

em todos os setores da economia e do comportamento economico, e, 

a progressiva eleva?ao do nivel de subsistencia (nivel ou padrao de 

vida minimo) tanto dentro como fora da industria. 

Com referencia a esses dois fatores, Sao Paulo nao se isola do 

resto do Brasil, e, embora se destaque em seu contexto ainda tem 

muito a fazer nessa dire^ao. Pondo de lado os obstaculos intemos 

da industria, tratados mais adiante neste trabalho, e os aspectos ins- 

titucionais da politica economica, destaca-se como fator adverso a in- 

dustrializagao e ao crescimento de todo o sistema economico a situa^ao 

vigente na agricultura. 

Pela descrigao que acabamos de fazer, verifica-se que agricul- 

tura representou sucessivamente no desenvolvimento economico pau- 

lista tres fungoes diferentes com rela^ao a industrializagao e ao cres- 

cimento do mercado interno: 1) a de causa e condi9ao desse cresci- 

mento — e o caso da fazenda de cafe do Oeste Paulista; 2) a die fa- 

tor paralelo (mas, ainda assim decisive) e relativamente independen- 

te, mais ou menos ate o inicio do periodo aqui estudado; e 3) a de 

dbstaculo ao crescimento, verdadeiro corpo estranho no sistema ur- 

bano e industrial em formagao. 

O periodo aqui estudado constitui, portanto, como no caso da 

industria, uma fase de transigao entre as duas ultimas caracterizagoes. 

A rigidez e a inadequagao da estrutura agraria comega a ser melhor 
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percebida no momento em que a industrializa9ao envereda pelo ca- 

minho da transformagao e da manufatura dos bens de produ9ao. Es- 

sa "nova" industrializa9ao acarreta um aumento de escala das neces- 

sidades de mercado e de capital, ou seja, em outras palavras, a neces- 

sidade de um consumo mais amplo e da cria9ao mais intensa de 

excedentes produtivos (23). 

A cria9ao e a concentra9ao destes meios, que, em ultima andlise, 

determinam a potencialidade economica do sistema, requerem da 

estrutura agraria a redu9ao ao mmimo do setor de subsistencia, o 

aumento da produ9ao e da produtividade, e a orienta9ao dessa pro- 

du9ao para o mercado intemo mediante o fornecimento de alimen- 

tos e de materia prima para a industria, em vez da produ9ao de bens 

de exporta9ao 

Com a forma9ao e fortalecimento do mercado interne, a agricul- 

tura, a pecuaria, e atividades correlatas passam de setor de subsistencia 

e (ou) setor colonial de uma economia subdesenvolvida, ou melhor, 

desindustrializada, a setor primdrio de uma economia em desenvolvi- 

mento. De fator decisive da produ9ao numa economia pre-industrial, 

a terra passa a ter um papel de menor importancia em uma economia 

que tende a industrializar-se. Com o tempo, porem, ela pode tomar- 

se um fator adverse ao de senvolvimento na medida em que nao se 

integra na economia de mercado intemo, devido a sua incapacidade 

de abastece-lo convenientemente, e devido ao estdgio de suas rela- 

96es de produ9ao. 

As rela96es de produ9ao na agricultura sao uma decorrencia da 

estrutura economica vigente. Elas sao determinadas basicamente pe- 

lo modo de apropria9ao da produ9ao. Na agricultura colonial e de 

subsistencia, as redoes sao de parceria ou de colonato, enquanto 

que na agricultura capitalista, elas sao salariais ou de arrendamento. 

De um modo geral, pode-se dizer que a agricultura paulista vem 

tentando adaptar-se a industrializa9ao, sem, entretanto, transformar- 

se de acordo com ela. E' justamente sob esse aspect© que ela passa 

de fator paralelo a obstaculo, pois, permacendo a mesma, ela passa a 

nao correspondcr mais ao surto cconomico geral. 

(23) Sobre a terminologia aqui utilizada, ver SINGER, P. I.: 1963. 
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Observando de perto a evolugao da estrutura agraria paulista, 

verifica-se que, em vez do aumento de produgao exigido pela indus- 

trializagao (materia prima) e pelo aumento vegetative da populagao 

urbana (alimentos), tem havido apenas uma transferencia de culturas 

de acordo com os pregos. Ao mesmo tempo, verifica-se que tanto o 

tamanho das propriedades e a area cultivada, como as rela^oes de 

produce permaneceram relativamente estaveis no periodo conside- 

rado. 

O aumento da produ^ao agricola pode ser conseguido por meio 

do aumento da area cultivada e pelo aumento da produtividade, gra- 

gas ao aperfei?oamento tecnico da produgao. Ambos exigem — o 

segundo meio mais do que o primeiro — alem de investimentos, tra- 

balhadores mais qualificados, se bem que "as exigencias para uma 

exploragao agricola racional se prendem muito mais a melhoria da 

administragao do que a do pessoal trabalhador". Mas, "esta forma de 

aumentar a produgao, tao cara aos tecnicos agricolas e aos leigos em 

agricultura economia, quando levada a pratica, nao resultara necessa- 

riamente em melhoria das condi?6es de vida do trabalhador" (24). 

Tanto assim que nao e "maior do que o corrente o salario medio dos 

trabalhadores de propriedades agricolas que cultivam racionalmente 

suas terras (25). 

Assim, a elevagao do padrao de vida (alimentagao, saude, edu- 

ca^ao etc.) na zona rural, e o conseqiiente aumento na escala do 

consumo, so podera ser conseguido de maneira permanente pelo au- 

mento e pela distribui^ao mais equitativa da renda agricola. O sim- 

ples aumento da produgao, nas circunstancias atuais, so beneficiaria 

os proprietarios, porque "existem pressionando o mercado de tra- 

balho grandes contingentes de homens de outras regides, os quais vi- 

riam (26) trabalhar em Sao Paulo, mesmo nas circunstancias atuais, 

porque isso ja representaria para eles uma melhoria substancial" (27) . 

O aumento da produgao e da produtividade agricola, na atual 

estrutura de propriedade, alem de inviavel a longo prazo (dada a 

preferencia manifestada pela formagao de pastes para a pecudria) de 

(24) SCHATTAN, S.: 1962, pdg. 93. 
(25) CARDOSO, F. H.; 1962a, pag. 13. 
(26) Ja vieram, como mostram UNZER DE ALMEIDA, V. e TEIXEIRA 

MENDES SOB?, O.: 1951, pig. 27. 
(27) SCHATTAN, S.: 1962, pig. 92 e CARDOSO, F. H.: 1962a, pig. 25. 
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nada adiantaria para a melhoria do mvel de vida do trabalhador ru- 

ral. A solugao, em determinados casos, seria, pois, a forma?ao de 

novas unidades de produ?ao, atraves do desdobramento (quando se 

tratar de latifundio) ou do reagrupamento (quando se tratar de mi- 

nifundio) das propriedades atualmente improdutivas, ou pouco pro- 

dutivas. O reagrupamento ja vem sendo feito de maneira espontanea 

em varias regioes do Estado, mediante a formagao de cooperativas. 

O desmembramento, todavia, so podera ocorrer por intervengao esta- 

tal, dada inexistencia de terras devolutas no Estado. As implicagoes 

sociais da situagao vigente sao discutidas no item seguinte. 

C. Estratificagdo e Mobilidade Social. 

A estratifica^ao e um dos processes basicos do sistema social. 

As suas modifica?6es desempenham, porisso, um papel fundamental 

no processo de mudanga social. Numa sociedade de classes, em for- 

magao ou em mudanga, ela e essencialmente multidimensional e di- 

namica. Multidimensional, porque decorre de diversos fatores, e di- 

namica, porque esta em fluxo continuo, num movimento dialetico per- 

manente de desintegra^ao e reintegra9ao (28), ou de desestratifica- 

gao e reestratificagao (29). Isto e particularmente verdadeiro no ca- 

se considerado, no qual se verifica a unificagao de uma sociedade plu- 

ralista, ou pelo menos dualista, por meio da passagem de uma estru- 

tura agraria e estamental para uma estrutura de classes urbana e in- 

dustrial. Pode-se ver desde ja que a mobilidade e uma caracteristica 

essencial deste processo. 

Por mobilidade social, entendemos o "deslocamento de indivi- 

duos, grupos ou elementos culturais no espago social" (30), espa^o 
(28) FERNANDES, F.: 1963, pp. 253 e segs. 
(29) BRAND AO LOPES, J. R.: 1961. 
(30) WILLEMS, E.: 1961, pag. 226. Fazemos questao da definiqao porque 

tem sido grande (e, as vezes, deliberada) a confusao entre mobilidade so- 
cial, migragao, elevaqao do padrao ou nivel de vida, mobilidade ocupacio- 
nal etc... A mobilidade vertical, por exemplo, e um fenomeno que tem 
sido exagerado, e ate "criado", no Brasil. Cf. RODRIGUES, J. A.: 1959, 
pag. 60. HUTCHINSON, B.: 1960a demonstra, baseado no criterio da 
ocupagao, que essa mobilidade e menor em Sao Paulo do que na Gra-Bre- 
tanha, cuja sociedade e geralmente considerada como altamente estivel. 
Exemplo da confusao acima mencionada pode ser encontrada em HA- 
VINGHURST, R. J.; 1961 apesar do material por ele utilizado provir 
(no caso do Brasil) dos trabalhos de Hutchinson, 
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este que nao deve ser confundido com o espago geografico — embora, 

algumas vezes, possa coincidir com ele, pois os seus limites nao estao 

no meio fisico-natural, mas sim na estrutura social. Como tal, no caso 

considerado, ela e fruto do desenvolvimento economico capitalista: a 

mobilidade economica determinando tanto a mobilidade ocupacional 

(divisao do trabalho) como a territorial, e, atraves delas, a propria 

mobilidade social. 

Entre as varias tentativas de explicagao da estratificagao social, 

servimo-nos da teoria das classes sociais de Schumpeter (31), por 

acha-la mais apropriada a avalia?ao da mobilidade, especialmente a 

curto prazo, como e o caso aqui. Para Schumpeter, classe e um orga- 

nism© vivo da sociedade, uma instituigao, se nao criada, pelo menos 

constantemente utilizada pelo homem em seu comportamento social. 

A teoria das classes sociais de Schumpeter nao supera em vaU- 

dade as de Marx (nos diversos estagios de sua obra), as dos marxis- 

tas nem as dos demais nao-marxistas. Sua escolha, no caso, prende- 

se apenas a sua mais facil manipulagao, gragas ao fato dela ver na 

familia (e nao nos individuos) a verdadeira unidade basica e objetiva 

da classe e da teoria de classe (32). A familia sendo, de certa forma, 

a origem social do individuo, pode-se avaliar (e ate medir) a partir 

dela, a partir de seu posto na estratificagao, a mobilidade social de 

individuos e grupos. 

Antes de aprofundar essa perspectiva e antes de aplica-la ao 

caso considerado (33), cabe assinalar que Schumpeter ve na classe 

um obstaculo a mobilidade do individuo dentro da estrutura social 

(34). "Somente em casos muito excepcionais — diz ele — tao excep- 

cionais que nao tern qualquer significa^ao para a explicagao do pro- 

cesso social, e possivel a um individuo penetrar numa classe 'mais alta' 

de uma unica vez", Por outro lado, "a queda subita da classe a que al- 

guem pertence constitui . . . apenas uma desgraga destituida de inte- 

resse basico. Na maioria dos casos, o individuo nao consegue, du- 

rante toda sua vida, modificar decisivamente a situa^ao de classe de 

sua familia. Esta e socialmente movel, mas dentro da classe, se hem 

(31) Citada na Introduqao, pag. 1. 
(32) SHUMPETER, J. A.: 1961, pdg. 139. 
(33) Aplica^ao realizada com exito por HUTCHINSON, B.: 1960. 
(34) SCHUMPETER, J. A.: 1961, pp. ISO e segs. 
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que a passagem de suas fronteiras obede^a as mesmas leis desse mo- 

vimento interno. Ambos sao viaveis, mas, o segundo (a passa- 

gem de uma classe para outra) e muito mais raro do que o pri- 

meiro. £ste e o motivo pelo qual a mobilidade, por si so, nao acarre- 

ta maiores modificagoes na estratifica^ao social, e, menos ainda, uma 

mudanga decisiva na estrutura social, ou seja no conjunto das rela- 

goes sociais (35). 

Ao mesmo tempo, entretanto, a mudanga social sem altera^oes 

significativas na mobiUdade social (principalmente na vertical) nao 

passa de uma mudanga de fachada, de simples substituigao de mino- 

rias dirigentes (36). Isto explica o fato da resistencia a mudanga 

ocorrer principalmente no piano da mobilidade social, podendo-se, 

assim, relacionar um determinado tipo de estratificagao a um ritmo 

de mudanga especifico. Isto nao impede, contudo, que as modifica- 

goes de estrutura sejam maiores e mais profundas do que a simples 

mobilidade social, inclusive porque implicam, ao contrario desta, na 

ascensao e queda de classes inteiras. fistes dois movimentos podem 

ocorrer a curto prazo (caso raro), por obra de um unico aconteci- 

mento historico (uma revolugao por exemplo), ou a longo prazo, por 

aquisigao ou perda de fungao e eficiencia no contexto socio-econo- 

mico global. Outro fator que pode levar a eles e o surgimento e a 

modifica^ao do poder estatal, atraves da burocratizagao. 

Isto posto, podemos passar a discussao da situa9ao concreta no 

caso considerado. Como vimos no item anterior, a estrutura agraria, 

em determinado estagio de seu desenvolvimento, criou as condigoes 

sociais necessarias a industrializagao, ou seja, para o estabelecimento 

de uma nova estrutura socio-economica primeiro paralela e mais 

tarde oposta a ela. Essa oposigao e devida, em parte ao deslocamento 

da frente cafeeira para outras regides do pais, e, em parte a resis- 

tencia da estrutura agraria primitiva, que acabou se restabelecendo 

em seu lugar apos o deslocamento acima referido (37). 

Essa estrutura, alem de resistente, e rigida, o mesmo ocorrendo 

com as relagoes de produgao que delas decorrem, que sao determina- 

das basicamente pelo modo de apropriagao da produ^ao. Para aprecia- 

(35) Cf, a definigao de FIRTH, R.; 1958, pp. 82-104. 
(36) FERNANDES, F.: 1963, pp. 216-217. 
(37) CARDOSO, F. H,: 1962a, pdg. 13. 
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las sociologicamente, e precise "considerar a extensao da proprieda- 

de juntamente com o processo pelo qual ela se constituiu", e distinguir 

"as fases de organiza?ao economica pelas quais passou a grande pro- 

priedade, que sao variaveis no tempo e no espago, conforme as con- 

digoes sociais que definem as redoes de trabalho, e, tambem, o tipo 

de produto explorado" (38). 

Sob esse ponto de vista, a diversidade de situa?6es agrdrias e pa- 

tente dentro do proprio Estado de Sao Paulo. Isto pode ser percebido 

pela natureza dos confUtos resultantes, e pela diversidade dos interes- 

ses em jogo (39). Apesar disso, tentaremos estabelecer aqui uma ge- 

neralizagao atraves de uma tipologia dos agentes que intervem na 

produgao (40), por meio da qual pretendemos chegar a filia^ao de 

classe e status dos interesses em jogo. 

De um modo geral, pode-se afirmar que boa parte das transa- 

5oes inerentes a produgao agncola paulista sao a dinheiro, o que ja 

denota um certo teor capitalista nas relagoes de produ^ao, principal- 

mente em termos do resto do Brasil. Tudo indica que essa situa^ao 

ja e fruto da pressao da economia de mercado interno sobre o setor 

colonial e (ou) de subsistencia. Observando-se mais de perto a si- 

tua^ao, pode-se notar, contudo, que a organizagao capitalista de pro- 

dugao esta se desenvoWendo em uma agricultura ainda fortemente 

marcada pelo antigo regime, em que a grande propriedade escravocra- 

ta criou formas de diferenciagao do pessoal ocupado no campo, dife- 

renciagao nao compensada pela pequena propriedade, que, de resto, 

tambem e de cultura extensiva, alem de dependente e marginalizada. 

O regime vigente e, assim, pouco diferente daquele que existia antes 

e fora da fazenda de cafe do Oeste Paulista (e que se reinstalou no 

lugar desta apos a sua dissolugao), a tal ponto que nao constitui exa- 

gero afirmar que o colonato atual e algo fundamentalmente diverso 

do colonato do inicio do seculo. 

(38) Idem, pag. 14. "O mesmo se dd — acrescenta o Autor — com a pequena 
propriedade". 

(39) Por exemplo, proprietdrios versus arrendatdrios (Santa Fe do Sul), e pa- 
troes versus assalariados (usinas de a<jucar). Idem, pp. IS e 21. 

(40) Devemos boa parte dessa andlise tipologica ao professor Paul Israel Singer, 
cujas aulas assistimos no 2<? semestre de 1963, na Faculdade de Ciencias 
Economicas e Administrativas da USP, junto com a turma do 39 ano de 
Economia, curso noturno. Essa tipologia e tambem utilizada, em boa 
parte, por IANNI, O.: 1963, pp. 144 e segs. 
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Com efeito, este, ao contrario do atual, era, na epoca, um fa- 

tor de inovagao e de mobilidade. Inovagao, porque, antes dele, a 

estrutura agraria repousava no regime escravista, e, por mais forte 

que tivesse sido em sua implantagao a influencia da tradigao, ele sem- 

pre serviu para introduzir um v'mculo contratual em lugar do vinculo 

"natural" do regime anterior (41). Mobilidade, porque representou 

para os imigrantes uma fase e elemento de transigao para a condigao 

de assalariado e de arrendatario (42). Esta mobilidade "imposta de 

fora" (43) iria repetir-se na zona urbana (44). No campo, porem, 

ela so permaneceu enquanto durou a conjuntura cafeeira do Oeste 

PauUsta, ou seja, ate 1930 mais ou menos. A partir desse ano, come- 

9aram a surgir resistencias a migragao externa, resistencias baseadas 

no 'nacionalismo", nos preconceitos etnicos e na "protegao" do endomi- 

grante (nacional). Nao e dificil perceber atras de tudo isso que uma 

das finalidades verdadeiras dessa politica era a de manter estavel o 

baixo nivel dos salarios e obstar assim a mobilidade social (45). 

Desta forma, o regime agora vigente e bastante diverso do anterior, 

inclusive porque atualmente sao outros os colonos — pequenos pro- 

prietaries arruinados e migrantes de outros Estados — nao podendo 

suas rela^oes com o proprietario da terra ser plasmados por valores 

identicos aos trazidos pelos imigrantes italianos no comego do seculo. 

Segundo fonte oficial insuspeita e atualizada (46), apenas 25% 

dos agricultores paulistas sao proprietarios das terras que cultivam, 

classificando-se os restantes em; arrendatarios (15%), parceiros 

(19%), colonos (16%), diaristas (12%) mensalistas (5%) e em- 

preiros (7%). 

Inicialmente, cabe assinalar que o numero de proprietarios di- 

minui bastante com o aprofundamento da analise e com a aplicagao de 

criterios mais rigorosos de classificagao do que a simples posse nomi- 

nal de um pedago de terra. Como veremos mais adiante, ha proprie- 

(41) DIEGUES Jr., M.: I960, pp. 384 e 388. 
(42) Idem, pp. 384-385; FURTADO, C.: 1961, pp. 261-262; CARDOSO, F. 

H.: 1960a, pp. 36-37. 
(43) NOGUEIRA, O.: 1962, pp. 229-231. 
(44) HUTCHINSON, B. e CASTALDI, C.: 1960; HUTCHINSON, B.: 1960a; 

CASTALDI, C.: 1960. 
(45) DIEGUES Jr., M.; 1960a. 
(46) II PLANO DE AQAO, pag. 45. 



tarios que nao dispoem de meios produtivos alem do mvel de subsis- 

tencia, encontrando-se assim a margem do mercado interno, tan- 

to quanto a maioria dos mais agentes da produgao. No mes- 

mo .• sentido, cabe assinalar alem disso que os dados citados fo- 

ram provavelmente obtidos por amostragem, cuja validez e significan- 

cia desconhecemos, dada a inexistencia no Estado de Sao Paulo de 

um cadastro mais ou menos atualizado das propriedades rurais. Assim, 

os 75% restantes passam a ser, provavelmente, pelo menos 80%. 

Um segundo reparo, tambem de carater terminologico, diz respeito aos 

dois tipos de relagoes de produgao capitalistas: o arrendamento e o 

salario. Sob essa ultima rubrica devem ser agrupados os diaristas, 

mensalistas e empreiteiros, embora estes ultimos, contratados por pra- 

zos e para services Umitados, nao passem, em sua maioria, de par- 

ceiros de emergencia. 

Desta forma, mantendo intactos os contestaveis 75%, teremos o 

seguinte quadro que equivale, na melhor das hipoteses, ao de uma 

agricultura em transigao. Isto pode ser inferido tambem das caracte- 

nsticas de cada categoria per se, e da passagem dos individuos de uma 

para outra. 

Relagoes de produgao da agricultura paulista 

FORM AS PRE-CAPITALIST AS parceria 19% 

colonato 16% 35% 

FORM AS CAPITALISTAS arrendamento 15% 

salario 24% 39% 

Na parceria, o proprietario cede a terra ao produtor sob a con- 

digao de que este Ihe de uma renda em especie equivalente, segundo 

o caso, a metade (meiagao), um tergo (terga), ou um quarto da pro- 

dugao. O parceiro nao tern autonomia, pois o seu trabalho est^ sub- 

metido as normas do dono. As proporgoes da renda e a situagao do 

parceiro nao sao arbitrarias, mas sim decorerntes da sua falta de 

capital. Ele geralmente entra no negocio apenas com a sua forga de 

trabalho e a de sua famflia. Os contratos sendo muitas vezes verbais, 

as unicas garantias que ele possui residem na tradigao. Porisso, as 
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relagoes de parceria nao sao apenas economicas, mas tambem sociais, 

e de carater amplo. O parceiro ve-se muitas vezes submetido, com 

relagao ao proprietario, a uma situa^ao de favor, prestando-lhe em 

conseqtiencia todo tipo de apoio, ate eleitoral e militar. As relagoes 

entre ambos tern tragos comuns com as rela^oes de sangue da fami- 

lia patriarcal, e sao muitas vezes institucionalizadas, atraves do com- 

padrio por exemplo. Sao reiagoes que se traduzem em obrigagoes de 

submissao e patemalismo respectivamente, tratando-se, assim, de 

um vinculo mais forte do que o produzido por um simples 

contrato. De certa forma, elas sao um produto do analfabe- 

tismo ambiente, cujos efeitos podem ser observados e avaliados 

com o rompimento do lago e o conseqiiente questionamento na jus- 

tiga para "reclamar direitos" (47). 

O colonato, por sua vez, configura uma situagao semelhante, 

mas nao identica. A diferenga esta em que parte da remuneragao do 

trabalho e em dinheiro. Isto e importante, embora a quantia possa 

ser, e muitas vezes e, bastante reduzida diante da outra parte que e 

paga em especie (casa, terra para plantio proprio, objetos de consu- 

mo etc.). No caso dos imigrantes italianos, teve forga suficiente 

para tomar-se um fator de mobilidade para as categorias de arrenda- 

tario, e ate de proprietario. Atualmente, porem, o colono e apenas 

indiretamente um assalariado. Suas relagoes nao-economicas com o 

dono da terra, ou seus prepostos, sao tambem muito fortes, conforme 

se pode verificar por ocasiao do rompimento do vinculo. Tanto o 

colonato como a parceira caracterizam-se, assim, pela imutabilidade 

de suas condigoes, seja no tempo seja no espago. Essa imutabilidade, 

de carater quase estamental, e reforgada pelo sistema de dividas de- 

corrente das relagoes de produgao, e de instituigoes como o armazem 

da fazenda, pertencente ao dono ou a um seu preposto, e o artigo do 

Codigo Civil Brasileiro pelo qual o patrao responde pelas dividas do 

empregado. 

Ja o arrendatdrio pode ser um pequeno arrendatario sem meios 

proprios que nao a sua forga de trabalho ou um arrendatario capita- 

lista dotado dos meios e da tecnica para a produgao agricola, ou seja, 

(47) Essa expressao reaparece freqiientemente, em contexto completamente di- 
verse, entre a mao-de-obra industrial de origem rural. Cf. BRAND AO 
LOPES, J. R.: 1960, por quem ela e tomada como indicio da lentidao 
da mobilidade horizontal rural-urbana. 
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nao sao fixos, estando sujeitos a existencia de um mercado de traba- 

Iho movel, periodico e de atividades diversas nao-profissionalizadas. 

Como vimos, o processo de transformagao da economia e acom- 

panhada pela mudanga nas rela^oes de produgao. Assim, em Sao 

Paulo, parceiros e colonos passaram a condigao de assalariados, e 

ate de arrendatarios, devido a conjuntura do mercado interno. Essas 

transformagoes nas relagoes de produce, que as vezes chegam a as- 

sumir um carater revolucionario, tern suas conseqiiencias no processo 

de estratifica^ao, e, conseqiientemente na propria mudan^a social. 

Muitas vezes, contudo, a substitui^ao da mao-de-obra e a unica 

maneira de enfrentar a resistencia a mudanga. Com efeito, a partir 

dessas transformagoes, podem ser notadas quatro atitudes possiveis 

da parte do trabalhador rural. Essas atitudes, que enumeramos a se- 

guir, muitas vezes se combinam nos mesmos individuos, constituindo a 

dimensao humana do que se convencionou chamar de "problema agra- 

rio". 

A primeira reagao possivel e a de aceitagao da mudanga, cuja 

conseqiiencia logica e a formagao de um prolfetariado rural, com to- 

dos os resultados que dai decorrem. A segunda e de nao-aceitagao, 

que e a que engendra a resistencia. O parceiro, ou o coiono, reinvindi- 

ca "seus direitos" sobre a terra; a mudanga de status e encarada por 

ele como rompimento do vmculo da parte do proprietario. Esta resis- 

tencia e o primeiro passo para a "posse" ou "grilo" e para a "expul- 

sao", ou seja, a origem de uma longa serie de conflitos em que ele 

sempre acaba levando a pior. As outras duas atitudes, ate certo ponto, 

sao resultantes dessa situa^o: a terceira e a marginalizagco, e a 

quarta, a migragdo. 

Quando pode, e enquanto pode, o trabalhador rural (coiono, 

parceiro ou arrendatario) permanece aferrado aos valores e costumes 

da cultura (51) caipira, engrossando assim a economia fechada do 

setor de subsistencia. Esta, "nao e peculiar a determinadas regioes 

mais atrasadas do Pais; por toda a parte se encontra, de mistura com as 

grandes propriedades de agricultura comercial, chegando ate a beira 

das grandes cidades, numa distribui^ao inteiramente irregular. Ainda 

(51) IANNI, O. : 1963. pp. 140-141. 
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ha meia diizia de anos, as portas da metropole que e Sao Paulo, ca- 

boclos viviam praticamente em economia fechada em Santana do 

Parnaiba, no Embu, em Guarulhos. Nos vales do Paraitinga e do 

Paraibuna, na regiao da serra de Botucatu, na zona de Itapetininga e 

municipios vizinhos, por toda parte e forte ainda o mdice da agricul- 

tura de subsistencia, e o estilo de vida segue o mesmo esquema ba- 

sico — salvo peculiaridades regionais — do que encontramos no 

Nordeste seco, no medio Sao Francisco, na regiao serrana do Para- 

na e de Santa Catarina, e assim por diante" (52). 

Segundo Maria Isaura Pereira de Queiroz, de cuja autoria e a 

afirma?ao acima, a coexistencia da agricultura de subsistencia com a 

comercial pode apresentar tres modalidades: persistencia em areas 

pouco atingidas pela segunda, decadencia, e revitaliza^ao em areas 

temporariamente atingidas pelo desenvolvimento economico. "Onde 

outrora o latifundio monocultor exerceu seu imperio, como no Vale 

do Paraiba, ressurge a agricultura de subsistencia, reaparece a econo- 

mia semi-fechada, mal se encerra a fase de seu apogeu, mostrando que 

as condi^oes gerais do Pais ainda propiciam a sua continuidade" (53). 

De todos esses fatos, pode-se concluir, em suma, que a estratifi- 

ca?ao social no campo e rigida, sendo determinada quase exclusiva- 

mente por um unico fator: a posse da terra; e que ela e tambem he- 

reditaria e resistente a mudanga. Dai a sua mobilidade social vertical 

raramente ser ascendente, a nao ser quando provocada de fora, pelo 

ingresso de individuos diferenciados no sistema de produgao (como 

por exemplo, no caso dos italianos, e, mais recentemente, dos japone- 

ses), ou entao por pressao do mercado interno urbano. Neste ultimo 

caso, todavia, a mobilidade e eminentemente horizontal, quer se tra- 

te de mobilidade dentro da agricultura, quer se trate de mobilidade da 

agricultura para fora. 

A primeira, embora bastante intensa as vezes, sempre e limita- 

da pelo fator mercado de trabalho e pela pouco profunda divisao do 

trabalho existente nas atividades rurais. Resta, assim, a mobilidade 

horizontal de uma estrutura para outra, ou seja a que geralmente e 

consubstanciada pela migragao rural-urbana. 

(52) PEREIRA DE QUEIROZ, M. I.: 1963, pig. 88. 
(53) PEREIRA DE QUEIROZ, M. I.: 1963, pp. 88-89. 
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Com o desenvolvimento do setor industrial, oferecem-se novas 

oportunidades aos trabalhadores do campo, que, em virtude disso, 

passam a deslocar-se para a cidade. "A atra?ao das cidades e tanto 

maior quando sabemos que as condigdes de vida no campo sao ex- 

tremamente precarias, piores mesmo do que as das favelas dos grandes 

centres urbanos" (54). A migragao, contudo, nao equivale ainda a 

mobilidade propriamente dita. E' apenas uma parte dela, pois, na 

realidade, a integragao do elemento rural na estrutura urbana nao e 

imediata, demorando as vezes mais de uma geragao para concretizar- 

se. Trata-se, todavia, de um elemento essencial, fundamentado numa 

realidade concreta, que da inicio a mobilidade. 

Na estrutura urbana e industrial, a ocupagao pode ser tomada 

como indice de status social (55), e, como tal, avaliada numa escala 

de prestigio (56). A mudanga de ocupagao pode, assim, efetuar-se 

num mesmo nivel (horizontal) e de um nivel para outro (vertical). 

For mobilidade social horizontal, entender-se-a, em conseqiiencia, uma 

"transferencia, mais ou menos intensa, de individuos de uma posigao 

profissional para outra, no mesmo nivel social" (57). Entre os fato- 

res que contribuem para sua ocorrencia e intensificagao, podem ser 

apontados os seguintes: migragao rural-urbana e (ou) inter-regional; 

aceleragao do processo de industrializagao com a abertura de novas 

frentes de trabalho; anseios de melhores condigoes de vida, em parte 

naturais, em parte decorentes de um "clima psicologico desenvolvimen- 

tista" (58); mobilidade das empresas; automatizagao do trabalho fa- 

bril e encorajamento a especializagao da mao-de-obra. 

(54) SCHATTAN, S.: 1962, pdg. 86. 
(55) Cf. definigao e caracterizagao de LINTON, R.: 1959, cap. VIII. 
(56) HUTCHINSON, B.: 1960, pag. 6. "O uso do nivel ocupacional como um 

inindicador do status social — adverte o Autor — nao abrange, como se 
pode ver, uma referencia ao significado de outros determinantes entre os 
quais podem ser mencionados a origem familiar, a cor da pele, os papeis 
politicos de lideranqa, o ser membro de dados grupos, etc... For outro 
lado, no Brasil, como alhures, estes determinantes sao estritamente asso- 
ciados com a ocupaqao... Alem disso, qualquer objegao que pudesse ser 
levantada contra o uso da ocupaqao como indicador de status teria menos 
importancia para Sao Paulo, do que para um meio de organizagao mais 
rigido". (HUTCHINSON, B.: 1960a, pag. 207). "Nesta situagao de 
expansao economica e de prosperidade rdpida desfrutada por Sao Paulo... 
o uso da ocupagao e perfeitamente significativo no presente, embora pos- 
sa diminuir no future" (Idem, pp. 208-209). 

(57) RODRIGUES, J. A.: 1959, pdg. 59. 
(58) Verdadeira "euforia" e "alienagao" do consumidor. CARDOSO, F. H,: 

1961, pag. 162. 
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A mobilidade vertical — "passagem de individuos de uma classe 

para outra na estrutura social" — sempre tem um carater mais restrito 

— a nao ser em periodos revolucionarios — afetando apenas indireta- 

mente as camadas mais extensas da populagao (59). No Brasil, esse 

tipo de mobilidade so vem tendo alguma intensidade de 1930 para ca, 

mas sempre de acordo com o aumento da populagao, Em Sao Paulo, 

houve apenas uma mudanga de personagens, com a progressiva substi- 

tuigao, nas classes diregentes, do "coronel de enxada" pelo "capitao 

de industria", e, nas classes trabalhadoras, do trabalhador rural pelo 

trabalhador urbano. Proporcionalmente, porem, a estrutura tem per- 

manecido fundamentalmente a mesma. 

Contudo, a mobilidade vertical, por mais restrita que seja, deve 

ser observada com cuidado, pois as suas variagoes constituem um fndi- 

ce de mudanga social. Bertram Hutchinson (60) distingue dois tipos 

de mobilidade vertical: a mobilidade vertical estrutural, que e essen- 

cialmente economica quanto as suas causas, pois decorre diretamente 

da mudanga conjuntural; e a mobilidade vertical por troca de posigdo 

na escala de prestigio, que depende, para sua concretizagao, da ausen- 

cia de rigidez na estrutura social, podendo ser considerada em conse- 

qiiencia como essencialmente social em suas causas. "Deve-se notar 

— diz Hutchinson — que a mobilidade desse tipo, que nao e afetada 

pela modifica?ao na estrutura de status, requer, para cada pessoa que 

iscenda a um mvel de status mais elevado, que outra desga a um mais 

baixo. Quanto mais freqiientemente isto ocorrer, mais a sociedade 

•m questao se aproximara da igualdade de oportunidades para seus 

membros. No que conceme a Sao Paulo, o mais desconcertante, fa- 

ce a seu aparente dinamismo, e a mobilidade relativamente pequena 

oue a popula^ao mostra por mudan?a de posi?ao. . . grande parte da 

mobilidade social... resume-se numa modalidade estrutural que e 

irrelevante para o problema de igualdade de oportunidades. Parece, 

portanto, que a estrutura de classe tradicional do Brasil foi pouco afe- 

tada pelo desenvolvimento economico que Sao Paulo registrou nos 

ultimos cinqiienta anos..." (61). 

Atendo-nos a suposigao, baseada nos indices de urbaniza^ao e 

de metropolizagao, de que as demais comunidades urbanas e indus- 

(59) RODRIGUES, J. A.: 1959, pig. 60. 
(60) HUTCHINSON, B.: 1960, pag. 10. 
(61) Idem, pp. 10-11. Ver tambem HUTCHINSON, B.: 1960a, pp. 217 e segs. 
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trials do Estado tendem a diferir de Sao Paulo apenas em grau, pode- 

mos concluir que as condigoes socio-economicas existentes nao pare- 

cem desfavorecer a mobiUdade vertical estrutural. Nunca e demais 

lembrar, porem, que "a mobilidade social so e possivel quando (e 

enquanto) (62) o meio social e economico o permitir", e que, por 

outro lado, num determinado meio, o individuo, para ser movel, de- 

ve possuir certas caracteristicas de personalidade, caracteristicas em 

si nada extraordinarias, mas que sao, pelo menos, apropriadas ao 'apro- 

veitamento das oportunidades estruturais" (63). Neste sentido, adqui- 

re particular importancia a origem do individuo, ou de seus pais, que 

constitui, como ja vimos, a sua origem social. 

Pela pesquisa de Hutchinson, verifica-se que houve em Sao Paulo 

uma elevagao do status medio de uma gera^ao para outra. Esta, entre- 

tanto, nao resultou apenas do esforgo individual, mas, principalmente 

da mudan^a de oportunidades. O fator educacional, que analisare- 

mos a fundo mais adiante, tern grande importancia nesse processo, 

pois embora a educagao nao crie por si so as oportunidades, ela forne- 

ce ao individuo os atributos necessarios para aproveita-las. Contu- 

do, "quando a mobilidade social se verifica numa estrutura em modi- 

ficagao, ela se torna possivel tambem a pessoas que possuem em me- 

nor grau as qualidades daqueles que mudam de status num periodo 

de calma social. O nivel de qualifica?ao e diminuido,, (64). E' cla- 

ro que essa possibilidade se ve limitada, de um lado pela amplitude 

da mudanga, e do outro, pela resistencia a mesma. A primeira des- 

sas limita^oes faz com que esse tipo de mobilidade seja um fenomeno 

provisorio e localizado, enquanto que a segunda pode ser percebida 

pelo alto indice de auto-recrutamento nas classes mais elevadas. 

Assim, pode-se dizer que a mobilidade social vertical na zona 

urbana e industrial do Estado e unilateral, ou seja de estrutura, e, no 

periodo considerado, ascensional. Ela nao implica em mudanga nos 

criterios de estratificagao, a nao ser em areas limitadas e localizadas. 

Alem disso ela e temporaria, caracterizando uma estrutura em for- 

magao. Atras de uma mobilidade de superficie, esconde-se uma rigidez 

(62) Observaqao nossa. 
(63) MARTUSCELLI BORI, C.: 1960. 
(64) HUTCHINSON, B.: 1960, pag. 13. 
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basica na estratifica^ao. Sao muito pequenos os indicios de que as 

barreiras de classe estejam sofrendo qualquer importante grau de dis- 

solugao. 

Deste modo, encontramo-nos aqui diante de uma estrutura de 

classes que, apesar de emergente, e, e tende a ser, bastante rlgida. 

Caberia analisar agora, com os poucos dados que se tem a mao, o 

comportamento de cada um dos estratos que a integram. Limitar-nos- 

emos, entretanto, a observar o que ocorre nos extremes da escala, nao 

so porque o comportamento dos estratos intermediarios e de certa 

forma condicionado, e ate determinado, pelas relagoes entre ambos, 

mas tambem, tendo em vista o carater sumario desta descrigao. 

Comegando pelo estrato mais elevado, temos o conjunto da classe 

dominante, personalizada atraves de sua figura atualmente mais re- 

presentativa e dinamica: o empresario industrial (65). £ste persona- 

gem, apesar de todo seu dinamismo, nao e, ainda, um novo persona- 

gem . file ainda esta submetido, e bastante, as condigoes sociais e cul- 

turais que ensejaram o desenvolvimento industrial de Sao Paulo. Seu 

comportamento ainda se pauta por tragos patrimonialistas. A perma- 

nencia desses tragos decorre do ritmo rapido e desordenado que ca- 

racterizou o desenvolvimento industrial de Sao Paulo quase ate o fim 

do penodo considerado, e que tem dificultado a "redefini^ao do com- 

portamento diante das mudan^as nas condigoes sociais e tecnicas da 

produgao" (66). 

O nosso empresario, embora raras vezes descenda do fazendei- 

ro de cafe do Oeste PauUsta, conservou muitas das caracteristicas des- 

te, entre elas a tendencia a ja mencionada "socializa?ao dos prejui- 

zos". file ainda e um homem que "construiu sua empresa numa con- 

juntura economica favoravel, em periodo de altas taxas de lucro", e 

que "espera que o Estado o ampare todas as vezes que as condi^oes 

economicas se tornem adversas". O empresario paulista dos nossos 

dias ainda "forma expectativas de que o risco economico, grandeza 

(65) Descrito e analisado em escala nacional, e de maneira muito feliz, por 
CARDOSO, F. H.: 1964, em trabalho apresentado para livre docencia na 
Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da USP, mas que chegou ks nos- 
sas maos quando este capitulo jd estava redigido. Sua leitura, entretanto, 
indicou-nos que as concepgoes bdsicas desse Autor permaneceram funda- 
mentalmente as mesmas, nao invalidando portanto a pertinencia de nos- 
sas citagSes. 

(66) CARDOSO, F. H.: 1961, pdg. 159 e IANNI, 0.: 1963, pp. 24-25. 
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e infortunio das sociedades capitalistas, de lugar a garantia de lu- 

cre". .. "O mais curioso e o fato de, dessa mentalidade participarem 

tambem os empreendedores ligados a firmas estrangeiras; e isto de- 

monstra que padroes que se formaram e se explicam nas condigoes 

peculiares do desenvolvimento industrial brasileiro tendem a se incor- 

porar no sistema industrial, mesmo depois de plenamente constituido" 

(67). 

E' obvio que, teoricamente, tal estado de coisas so podera sub- 

sistir enquanto houver condigdes institucionais para tanto, e enquan- 

to nao houver resistencia da parte de outros segmentos da socieda- 

de, notadamente do estrato colocado no polo oposto aos dos empresa- 

rios: o proletariado emergente. 

Damos-lhe essa qualificagao em virtude de sua origem social 

rural, quase sempre causadora de dificuldades mais ou menos perma- 

nentes de ajustamento ao meio urbano e industrial, e de integragao 

numa estrutura social nova e desconhecida. Este periodo de ajusta- 

mento caracteriza-se muitas vezes por uma grande instabilidade geo- 

grafica e ocupacional (68). A primeira, porem, e apenas inicial, por- 

que as condi^oes de trabalho na cidade sao muito superiores as do 

campo (69). A definitiva fixagao na cidade nao implica, todavia, 

em estabilidade profissional, e muito menos em consciencia de clas- 

se. A mudanga de oficio e freqiiente e consciente, o que faz com que, 

alem das condigoes institucionais — que apontaremos mais adiante — 

a consciencia da mobilidade se oponha a formagao de uma conscien- 

cia de classe (70). Essa mobilidade ocupacional horizontal e provoca- 

da, de um lado, por um "fascinio pela liberdade economica" e, por 

outro, pelos salarios relativamente baixos pagos pela industria ao pes- 

soal menos qualificado, que constitui a maioria. Foi so com a "nova 

industria" que essa situa?ao se alterou (71), favorecendo a estabilida- 

de do operario no oficio (embora nao obrigatoriamente no emprego). 

Assim, podemos ver que, tambem neste caso, o periodo aqui estuda- 

do foi uma fase de transigao, dando ensejo a formagao de um novo 

proletariado. Para que esta transi^ao se complete, resultando numa 

(67) CARDOSO, F. H.: 1961, pig. 161. 
(68) BRANDAO LOPES, J. R.: 1960, pp. 380-381. 
(69) Idem, pig. 382. 
(70) Idem, pp. 384 e segs. e 438 e segs. 
(71) IANNI, O.: 1963, pp. 45-46. 
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classe "para si", com objetivos e interesses proprios, restam ainda al- 

gumas condigoes limitadoras a superar, destacando-se entre elas as 

seguintes: falta de formagao para o trabalho, falta de empregos semi- 

qualificados em industrias modernas (72) e sindicalismo supervisio- 

nado pelo Estado (e indiretamente controlado pelas classes dirigentes). 

Observando cada uma per si, vemos que a primeira e a segunda 

implicam em falta de profissionalizagao, enquanto que a terceira em 

falta de politiza?ao do operariado paulista (73). Ser operario nao 

equivale ainda a uma condigao de vida, mas apenas a uma etapa 

(nem sempre agradavel) do processo de "libertagao economica" do 

individuo. Em vez de consciencia de classe, o que surge, vez por 

outra, e a simples solidariedade de grupo, de individuos que se en- 

contram passageiramente na mesma situagao provisoria (74). A 

explica?ao deste comportamento esta, em parte, na origem social de 

grande parcela do operariado, e, em parte, nas condi?6es institucionais 

criadas e refor^adas por uma legislagao trabalhista corporativista e 

estatisante, e tambem no ritmo extremamente rapido da industrializa- 

9ao. Tais condigoes, principalmente de ordem sindical, que sao ori- 

ginarias do Estado Novo e que agora, por motives diversos, estao sendo 

reformuladas, ja nao eram encaradas como irreversiveis no periodo 

considerado (75). Isto nao impedia, entretanto, que, ao lado de um 

individualismo muito forte (76), ainda prevalecessem no operariado 

valores e concepgdes pre-capitalistas (77) e paternalistas de direitos 

e deveres, de organiza^ao politica, de rela?oes de trabalho e de pro- 

du^ao. 

Do ponto de vista da mobilidade, pode-se notar que o ruricola 

sempre comega por baixo (78) o seu ingresso na nova ordem: (CA as- 

censao do trabalhador rural para a posigao de operario qualificado. . . 

leva pelo menos uma, e, em via de regra, duas ou tres geragoes para 

completar-se". O fato da aquisi^ao de uma profissao qualificada exi- 

(72) BRANDAO LOPES, J. R.: 1960, pdg. 393. 
(73) Idem, pp. 398 e segs, e tambem CARDOSO, F. H.: 1960c e IANNI, O.: 

1963, pp. 109-130. 
(74) BRANDAO LOPES, J. R.; 1960, pp. 409-410. 
(75) SIMAO, A.: 1962; LOEWY, M. e CHUCID, S.: 1962; CARDOSO, F. 

H.: 1960c. 
(76) BRANDAO LOPES, J. R.: 1960, pdg. 413. 
(77) Idem, pp. 414-415. 
(78) Idem, pp. 428-429. 
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gir quase sempre um aprendizado desde a meninice, e o fato do filho 

do lavrador migrar para Sao Paulo quando rapaz (porque e entao que 

sao maiores suas possibilidades de emprego na cidade) tornam muito 

diffcil aquela mudan^a de profissao em apenas uma gera9ao (79). 

Ve-se, pois, que ha de inicio uma falta de integragao no proprio 

papel de operario. Os operarios qualificados tambem nao tern gran- 

de tradi^ao industrial, muito embora sejam mais estaveis na profissao 

(mas nao obrigatoriamente no emprego) do que os nao-qualificados 

ou semi-qualificados, encarando-a como uma garantia (80), como 

uma fonte de estabilidade economica (81). A "assimilagao de valores 

urbanos por mais de uma geragao e um elemento importante para 

explicar esse ajustamento ao status de operarios por individuos de 

pouca ou nenhuma tradi^ao industrial. E' indispensavel, entretanto, 

para compreender o fenomeno, notar o convivio que tern com os ope- 

rarios qualificados estrangeiros (de origem ou de filia^ao) (82), mui- 

to mais familiarizados com os valores profissionais da industria, quan- 

do descendentes de larga linha de operarios e artesaos" (83). 

A diferen^a entre as duas categorias aparece claramente na 

concep^ao que ambas tern do sindicato. Os nao-qualificados valori- 

zam-no especialmente do ponto de vista assistencial (assistencia ju- 

ridica e medico-dentaria principalmente), enquanto que os segundos 

chegam a considerar-se "acima" do sindicato (84). Tanto uns como 

os outros encaram-no, porem, como uma entidade externa ao opera- 

dado, como um orgao estatal, equiparando-o muitas vezes aos Insti- 

tutes de Previdencia e entidades congeneres, criadas pelo Estado Novo 

para a "paz social no Brasil". 

Retomando nossas consideragoes anteriores, podemos concluir 

que o penodo aqui estudado marca um inicio de reorganiza^ao. "Com 

a modifica^ao das condigoes estruturais advindas do desenvolvimento 

industrial, desde seus componentes demograficos a tecnologia de pro- 

du^ao, a situagao social se torna mais complexa e as classes sociais 

entram num periodo de reintegragao, redefinindo-se reciprocamente" 

(79) Idem, pag. 431. 
f80) Idem, pag. 432. 
(81) Idem, pp. 433-434. 
(82) Observagao nossa. 
(83) BRANDAO LOPES, J. R.: 1960, pdg. 435. 
(84) Idem, pag. 436. 
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(85). A mobilidade, que e transitoria e localizada, interrompe-se ou 

desloca-se para outros estratos, configurando-se assim uma situagao 

provisoria e de reestratificagao. Embora mascaradas por circunstan- 

cias ideologicas e institucionais, as classes existem e subsistem, fazen- 

do sentir a forga de seus interesses subjacentes. Tanto o proletariado 

emergente, como a burguesia dominante vao deixando de ser incogni- 

tas do processo, para se transformar em forgas vivas da sociedade. 

Completando-se o atual ciclo de implanta9ao industrial, chegara a seu 

termo essa era de transi^ao e de indefini^ao. Surgirao novas tensoes, 

esbogando-se um novo tipo de mobilidade e uma estratificagao mais 

definida. 

D. Fendmenos Culturais Inerentes a Mudanga 

Na definigao que demos da mobilidade social (pag. 18 deste 

trabalho), referimo-nos ao deslocamento nao apenas de individuos e 

grupos, mas tambem de "elementos culturais" no espago social, A 

mobilidade destes elementos coresponde essencialmente a um movi- 

mento de difusdo, vertical e horizontal, de ideias e objetos materiais 

dentro da hierarquia social (86) , 

A difusao de objetos materiais e uma conseqiiencia do desenvol- 

vimento economico, e tern importancia na sociologia e na antropolo- 

gia; todavia, tern um interesse apenas relative para o socio- 

logo dedicado ao estudo do processo de mudanga social. For isso, dei- 

xamo-la de lado em nossa analise, concentrando-nos em compensagao, 

no piano das ideias, ou melhor, das formas de comportamento social 

que sofrem e provocam os influxos da mudan9a social. 

Como vimos, o todo societario aqui descrito encontra-se, no pe- 

riodo considerado, em uma fase de (definitiva) transigao do ciclo do 

cafe para o ciclo da industria. Nesta passagem de uma ordem social 

para outra, verifica-se, simultaneamente, uma conserva^ao e ajusta- 

mento de antigos padrdes, e a introdugao de novos padroes de com- 

portamento social, que definimos como urbanos e industriais. O que 

se nota e uma integragdo cultural, que opera simultaneamente em 

dois pianos pelo menos. De um lado, ha uma integragao entre o an- 

(85) IANNI, O.: 1963, pdg. 119. 
(86) WILLEMS, E.: 1961, pig. 226. 
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tigo e o ndvo, e, do outro, entre padrdes internos e externos. No pri- 

meiro caso, estamos diante de uma urbanizagao e secularizagao do 

comportamento social; no segundo, de uma mutua acultura^ao (87), 

de uma cosmopolitiza^ao deste mesmo comportamento. 

Em ambos os casos, nota-se de imediato uma ampliagao do 

espa?o social e cultural, atraves da passagem da estrutura comunitaria 

estamental do campo para a sociedade de classes da cidade industrial, 

da grande cidade (88). Esta, ao generalizar-se, principalmente atra- 

ves do desenvolvimento economico, provoca uma desintegragao e pos- 

teriormente (ou ao mesmo tempo) uma reintegra9ao das unidades e 

relagdes sociais primitivas. E' o que ocorre, por exemplo, com insti- 

tuigoes como a familia (89); com as relagoes comunitarias de paren- 

tesco, vizinhanga e amizade; com as formas de dominagao e contro- 

le social etc. . . Desaparecem, desta forma, a homogeneidade cultu- 

ral c institucional, a propriedade comunitaria (90), as formas de co- 

opera^ao socio-economica (como o mutirao) e a economia de sub- 

sistencia baseada na posse. Surge no lugar uma sociedade heteroge- 

nea, cujas classes estao organicamente separadas pela distancia so- 

cial; por uma economia de troca fundamentada no valor socialmente 

criado, determinado e sancionado (o dinheiro); e pela propriedade 

privada dos meios de produ^ao. Sociedade na qual predominam as 

relagoes indiretas ou secundarias, com a conseqiiente atomizagao da 

percepgao social, com o "empobrecimento" da personalidade, e a "sim- 

pUficagao" das atitudes eticas (91). 

Essa passagem, que, em geral, leva mais de uma geragao para 

completar-se, tern, ao mesmo tempo, efeitos sociopaticos de desorga- 

nizagao social, e efeitos de racionalizagao do comportamento e das 

rela^oes sociais. A propria mudan^a de atividades do individuo — 

(87) Usamos este termo no sentido mais amplo possivel e nao apenas num 
sentido etnologico. E' conveniente frizar que, para efeitos deste trabalho, 
Sao Paulo e considerado um meio etnicamente homogeneo, no que se refere 
aos brasileircs (de nascimento e filiaqao) que o povoam. 

(88) Esses dois estados, e apassagem de um para o outro, sao descritos por 
numerosos autores, entre os quais nos baseamos nos seguintes; TONNIES, 
F.; 1944; THOMAS, W. I. e ZNANIECKI, F.: 1962; SIMMEL, G.: 
MANNHEIM, K.: 1951 cap. I; MEAD, M.: 1960. 

(89) DlfiGUES Jr., M.: 1960, pp. 501 e segs. 
(90) BRANDAO LOPES, J. R.: 1960, pp. 372-373. 
(91) Essa correspondencia entre a estrutura social e a do individuo subentende 

a que existe entre os vdrios individuos de uma mesma sociedade, Cf. 
ASCH,S. E.: 1960, vol. I, pp. 156 e segs. 
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da agricultura para a industria e os servigos terciarios — acarreta 

modificagoes em seu comportamento social: o costume e a tradigao 

sao substituidos, progressivamente, pelo calculo e pelo contrato. En- 

tretanto, as antigas formas de comportamento nao desaparecem por 

complete, subsistindo ao lado das novas, e modificando-se em contato 

com elas, mesmo apos a completa absorgao do individuo pela eco- 

nomia de mercado. 

A ampliagao a qual nos referimos acima e acompanhada de to- 

do um processo de assimilagao do individuo a grupos sociais mais 

amplos: de um lado, a nagao; do outro, o conjunto de sociedades eco- 

nomicamente mais avangadas, que se convencionou chamar de "civi- 

lizagao ocidental contemporanea" (92). O primeiro tipo de assimi- 

lagao e eminentemente politico, enquanto que o segundo e de nature- 

za cultural, operando atraves da introdugao e "criagao" de novos va- 

lores e padroes, decorrendo do intercambio propiciado principalmen- 

te pela imigragao estrangeira (permanente ou temporaria, de elemen- 

tos trazidos ou enviados do estrangeiro pelas empresas industrials), e 

pelo desenvolvimento economico que a atrai (93). 

De tudo isso, alem de novas formas de sociaUzagao, emergem 

alguns fenomenos peculiares a sociedade de massas. Neste fim de 

capitulo, tentaremos analisar sumariamente alguns desses tragos de 

comportamento social principalmente atraves de tres processos: a for- 

magao de uma comunidade urbana (em termos de mentalidade), a bu- 

rocratizagao das relagoes sociais, e a formagao de uma cultura de 

massas. 

Como vimos, a urbanizagao, e especialmente a metropolizagao, 

do periodo foi muito intensa. Verificando como ela se deu ecologi- 

camente, temos uma nogao da gradatividade do processo. Podemos 

(92) Processo que MOORE, W. E.; 1963, pp. 89 e segs. denomina de "mo- 
dernizagao". 

(93) De um modo geral, o papel do imigrante estrangeiro pode ser encarado 
de forma semelhante ao das firmas estrangeiras. file aproveitou e desen- 
volveu as condig5es de urbanizaqao e industrializagao, mas nao as criou. 
Sua contribuigao mais positiva estd na introdugao de uma mobilidade so- 
cial e politica antes inexistente, e que, possivelmente nao teria existido 
tao cedo sem ele, seja na industria, seja na agricultura. No piano cultural, 
a sua influencia pode ser percebida nos habitos e na mentalidade do pau- 
lista, algo divergentes da tradiqao brasileira, mas nao deve ser exagerada, 
nunca tendo sido maior do que a nacional sobre os estrangeiros que aqui 
vieram. Cf. DIEGUES Jr., M.: 1960, pdg. 360. 
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noiar, com efeito, que ela se deu, no penodo considerado, por acres- 

cimo mais do que por integra^ao, atraves da forma9ao e desenvolvi- 

mento de suburbios e de bairros suburbanos (94) . Desnecessario as- 

sinalar que essa urbanizagao se processou, e vem se processando, da 

forma mais desorganizada possivel, criando serios problemas tecnicos 

e sociais, que nao serao resolvidos tao cedo. Assim, reencontramos 

no suburbio da capital e das demais cidades em fase de industriali- 

zagao, a mesma situagao de transigao de que falamos ao tratar do de- 

senvolvimento economico, da estratificagao e da mobilidade social. 

A urbaniza^ao e uma conseqiiencia, ou melhor, uma caracteristi- 

ca inevitavel do desenvolvimento economico, o mesmo nao ocorrendo, 

porem, obrigatoriamente com o urbanismo como modo de vida (95). 

E' o que se da justamente neste caso, em que nos encontramos na 

presenga de "industrias de suburbio" movimentadas por "operarios de 

suburbio" (96), ou seja de uma adi^ao de elementos sem longa tradi- 

9ao urbana e industrial (97). Os padroes de comportamento social 

tendem, porisso, a moldar-se nas origens sociais dos individuos em 

causa, enquanto nao forem estabelecidos maiores e mais intensos con- 

tatos entre estes e o meio inclusivo, urbano e industrial. A mutua as- 

similagao, como nao poderia deixar de ser, leva tempo, e mesmo a 

esta altura, pode-se dizer que Sao Paulo ainda se encontra num estd- 

gio intermedidrio de urbanizagdo (98), na medida em que esta for 

entendida como processo de sedimentagao de um modo de vida, e 

nao apenas de um meio de vida, diferenciado do anterior (99), ou 

ainda no que um autor denominou de "acultura^ao rustico-urbana" 

(100), Essa acultura^ao, como ja se disse, e lenta, levando, em geral, 

mais de uma geragao para completar-se. "A oposigao entre a men- 

talidade rural e a mentalidade urbana esta na origem de todas as difi- 

(94) Processo muito bem descrito por PEREIRA, L.: 1960, cap. I. 
(95) MEDINA ECHEVARRIA, J. e HAUSER, P. M.: 1962. 
(96) A palavra francesa "faubourg" e a que melhor exprime esse carater di 

acrescimo dos suburbios, no inicio de seu desenvolvimento. 
(97) Pelo menos nao no local, pois pode tratar-se de uma firma de fora. 
(98) Ao dizer "intermediario", e nao "inicial, queremos frizar que ja existe em 

Sao Paulo uma urbanizaqao no sentido considerado, mas, numa escala me- 
nor do que geralmente se pensa. A difusao dos padroes urbanos de com- 
portamento e dos valores essencialmente urbancs da cultura, embora lenta 
e espontanea, e, no entanto, continua e irreversivel. 

(99) MARTINDALE, D.: 1958 e WIRTH, L.: s.d. 
(100) Cf. Antonio Candido, citado por PEREIRA, L.: 1960, pp. 31 e 37. 
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culdades do processo de urbanizagao, principalmente quando este e 

rapido demais" (101). Uma das caracteristicas mais significativas 

desse estagio e o baixo mvel educacional e o (relativamente) alto in- 

dice de analfabetismo, caractenstica essa que analisaremos mais adian- 

te, quando tratarmos dos efeitos da instituigao educacional sobre a 

sociedade global no periodo considerado. Por ora, basta assinalar 

que "a cultura urbana e uma cultura letrada" (102), e que tambem 

nisso a integra^ao cultural do elemento procedente da zona rural po- 

de levar mais de uma gera^ao para completar-se. 

Ora, enquanto este estagio intermediario nao tiver sido supera- 

do, sempre havera dificuldades na burocratiza^ao das rela?6es so- 

ciais. Tambem neste caso, o que se verifica e mais uma superposigao 

do que a integragao de um novo padrao de comportamento social. 

Seu desenvolvimento entre nos deu-se com a "sobrevivencia de ele- 

mentos da ordem economico-social preexistente no Pais, cujas tecni- 

cas patrimoniais de administragao e dominaQao (coronelismo, nepo- 

tismo, favoritismo, etc. .) ainda subsistem em escala elevada, mesmo 

em comunidades altamente urbanizadas" (103). Constitui, desta for- 

ma, uma verdadeira fonte de contradi^oes e de desajustamentos so- 

ciais. "Basta examinar as condigoes e os efeitos da interagao entre o 

contribuinte e a administragao publica, entre o empregado e o patrao, 

entre o homem rural, recem-chegado, e a empresa capitalista, entre a 

organizagao administrativa da escola e o aluno e o professor, ou a si- 

tuagao da mulher em face da familia ou do trabalho etc. . . Em todos 

os casos mencionados, e possivel constatar que um ou outro desses po- 

los tern o seu comportamento organizado de forma diversa, segundo 

padroes distintos, quando nao antagonicos. Ou encontram-se dife- 

rentemente ajustados a padroes racionais de comportamento, ou inte- 

gram-nos em graus desiguais" (104). 

Uma situagao destas, em compensagao, faciHta extremamente o 

estabelecimento de uma "cultura de massas" (105). Esta e formada 

(101) MEDINA ECHEVARRIA E HAUSER; 1962, pdg. 24. 
(102) PEREIRA, L.: 1960, pdg. 24. 
(103) IANNI, O.; 1963, pdg. 29. 
(104) Idem, pdg. 40. 
(105) WIRTH, L.; 1960 aponta como caracteristicas fundarnentais da massi: 

grande numero, pessoas isoladas e desligadas entre si, heterogencidade e 
anonimato individual, e, eventualmente, consciencia de identidade (por 
exemplo: cinco milhoes de eleitores). Grupo informal por excclencia, a 
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menos pela educagao formal (muitas vezes pode equivaler a uma falta 

de cultura escolar, e ate de alfabetiza^ao) do que por meio dos mo- 

dernos instrumentos de comunica^ao e divulga^ao {mass comunica-. 

tion), e de uma propaganda cada vez mais estribada em conhecimen- 

tos cientificos. Sao esses meios que, em ultima instancia, organizam 

e condicionam tanto o consume como o lazer da comunidade urbana 

ou em urbanizagao. As principals caracteristicas de tais meios dao 

bem uma medida de sua eficiencia: ampla "cobertura", uniformidade, 

rapidez e regularidade. Por intermedio deles, o individuo ve-se cerca- 

do por uma serie de influencias extemas que praticamente Ihe mol- 

dam todo o comportamento social. 

A cultura de massas implica, assim, na formagao de uma opiniao 

publica, geralmente menos ativa do que maleavel, mas, ao mesmo tem- 

po, bastante concreta como forga (ou como obstaculo) (106), orga- 

nizada em torno de simbolos interpretativos da realidade, verdadeiro 

"segundo ambiente", que tern o poder de condicionar, estereotipar e 

alienar o comportamento social do individuo, e, atraves deste, o pro- 

prio "ambiente originario" (107). "As mais sutis e mais poderosas de 

todas as influencias sao aquelas que criam e mantem o repertorio de 

estereotipos. Somos informados sobre o mundo antes de ve-lo. Ima- 

ginamos a maioria das coisas antes de experimenta-las. E essas "pre- 

concepgbes" {preconceptions), a menos que a educagao nos tenha tor- 

nado alertas, dirigem profundamente todo o nosso process© de per- 

cepgao" (108). 

A exemplo do que ocorreu com a industrializagao e com a mobi- 

lidade social, iniciou-se no periodo considerado um novo ciclo, com 

a implantagao da televisao e a reformulagao dos meios tradicionais de 

comunicagao e difusao (jornal, radio e cinema), dando ensejo ao 

surgimento de novas forgas sociais. Tais forgas, que correspondem 

tambem a uma necessidade da vida contemporanea (109), foram 

massa estd aberta a todo tipo de sugestoes, tendo por isso um comporta- 
mento imprevisivel, embora formalizdvel atraves de vdrias instituigoes, cujo 
crescimento faz com que muitas vezes sejam confundidas com a massa. 
£ste comportamento, porem, uma vez fixado e formalizado, implica num 
poder tao amplo quanto intenso. 

(106) Isto pode ser percebido na "repercussao" ou "falta de repercussao" de 
determinados acontecimentos politicos e sociais. 

(107) LIPPMANN, W.: 1962 e ADORNO, W. T.: 1960. 
(108) LIPPMANN, W.: 1962, pig. 42. 
(109) PARK, R. E.: 1960 e LASSWELL, H. D.: 1960. 



— 49 — 

transformadas, em consonancia com a estrutura social (110), em i 7 

instrumento das classes dominantes (111), cuja tendencia fundamental 

sempre foi e sempre sera a de manter sua propria posigao de domina- 

gao. Instrumento de alianga entre a politica e a ciencia, de que fala 

Mannheim (112), de dogmatizagao do conhecimento e das tomadas 

de posigao, de reforgo do statu-quo, do poder de minorias primordial- 

mente interessadas em perpetuar sua condigao, sua agao — eminente- 

mente racional dentro de um contexto irracional (muitas vezes cons- 

truido e reforgado) (113) — tem encontrado ate agora pouca, ou 

nenhuma, resistencia da parte de individuos sem prepare para o pro- 

prio meio em que vivem, e sem poder de controle sobre os citados 

instrumentos que, devido ao alto custo de suas instalagoes etc.., sao 

forgosamente escassos em numero. 

Infelizmente, nao existem publicadas pesquisas ou levantamen- 

tos sobre esses assuntos, que tem permanecido praticamente inexplo- 

rados pelos cientistas sociais brasileiros. Isto nos impediu de apro- 

fundar a analise e de fazer referencia a dados concretes, indispensa- 

veis numa descrigao como esta. A alusao que Ihes fizemos, entretan- 

to, permitiu finalizar esse capitulo com uma imagem mais rica do que 

se os tivessemos omitido. 

Assim, concluindo de vez as consideragoes deste capitulo, pode- 

mos dizer que, durante o periodo considerado, a mudanga social em 

Sao Paulo foi intensa, mas, ao mesmo tempo, pouco profunda. Num 

sistema social em franca expansao e inovagao, localizamos relativa- 

mente poucas modificagoes estruturais, o que e um indfcio da grande 

resistencia das situagoes sociais originarias. Tratando-se, porem, (co- 

mo frizamos inumeras vezes neste ccapitulo) de uma fase de transi- 

gao, e de se esperar que essas poucas modificagbes assumam um ca- 

rater estrategico, tomem vulto, e passem a determinar a longo prazo 

os rumos da mudanga social. 

(110) MANNHEIM, K.: 1952, pp. 198 e segs. 
(111) Marx e Engels assinalam na Ideologia Aletnd que as id6ias da classe do- 

minante sao, em todo tempo, as ideias dominantes. 
(112) MANNHEIM, K.: 1956, cap. I; ver tamb&n a respeito BREED, W.: 

1960; MEAD, M.: 1960; e WIRTH, L.: 1960. 
(113) O que MANNHEIM, K.: 1960, pp. 129 e segs. chama de "inseguranga 

organizada". 



II 

O SISTEMA EDUCACIONAL 

O sistema educacional paulista em sua totalidade, tal como o 

conhecemos hoje, e bastante recente. O imcio de seu desenvolvimento 

remonta a segunda metade do seculo passado, ou seja a criagao e 

expansao do Ensino Normal, e so atinge toda sua plenitude na decada 

de 1930, com a fundagao da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Le- 

tras da Universidade de Sao Paulo (1) . 

Por sistema educacional entendemos aqui um conjunto de asso- 

ciagdes, ou grupos sociais expressamente organizados, dedicadas a 

promogao de fins e interesses especializados (2), no campo do ensi- 

no e da socializagao, que daqui por diante designaremos pela denomi- 

nagao generica de escolas. £sse conjunto recebe o nome de sistema 

paulista por englobar escolas confinadas a uma determinada porgao 

de territorio: o Estado de Sao Paulo. 

Encarando a educa9ao como um conjunto de instituigoes, pro- 

curaremos neste capitulo fazer uma analise institucional desse siste- 

ma, isto e, observar e interrelacionar as "formas ou condigoes de 

comportamento estabelecidas" (3) inerentes aos varies tipos de esco- 

las que o compoem. 

A instituigao como forma envolve um conceito (ideia, nogao, in- 

teresse, doutrina) e uma estrutura atraves da qual ela se desenvolve 

(associagoes, grupos organizados) (4). Constitui uma categoria geral 

da realidade empirica, possuidora como tal de uma existencia objeti- 

va (5). Embora tenha essa existencia objetiva, ela nao subsiste por 

si mesma, sempre carecendo de individuos e grupos sociais atraves dos 

quais possa manifestar-se concretamente. Esses grupos, por sua vez, 

(1) NOGUEIRA, O.: 1963, pp. 70-71. 
(2) MACIVER, R. M. e PAGE, C. H.: 1960, pp. 12-19 e 458 e segs. 
(3) Idem, pdg. 16. 
(4) SUMNER, W. G.: 1950, pp. 82-89. 
(5) ZNANIECKI, F.: 1947, pag. 203. 



podem ser primarios ou institmdos por outros grupos, como e jus- 

tamente o caso das escolas. Estas constituem "grupos que sao essen- 

cialmente produtos da coopera^ao de seus membros, mas cujas fun- 

9oes e estatutos sao em parte institmdos por outros grupos sociais", 

principalmente pelo Estado (6). 

Uma primeira dificuldade com que nos deparamos em nossa 

tentativa de analise decorre da heterogeneidade do sistema, cujo de- 

senvolvimento nao e apenas quantitative, mas tambem qualitative. 

Com efeito, a medida que ele vai-se ampliando, seus componentes vao 

se diferenciando, a tal ponto que, mesmo formalmente, ja nao se pode 

mais falar a esta altura de um padrao unico de escola e de educagao 

(7). Na realidade, encontramo-nos na presenga de conjuntos de es- 

colas independentes entre si, criados em epocas diferentes e com 

finalidades diversas; conjuntos que se desenvolveram em ritmos di- 

ferentes, e que, ate hoje, nao possuem uma organizagao que os integre 

a todos, seja no que diz respeito a jurisdigao politico-administrativa, 

seja no que se refere a curriculos e programas. Em outras palavras, 

conjuntos que se distinguem entre si tanto pela estrutura como pelo 

conceito. 

Disto decorre que, ao lado de tragos institucionais comuns a to- 

do o sistema, existem tragos peculiares a determinadas escolas ou 

grupos de escolas, tragos decorrentes de suas finalidades, interesses e 

elementos especificos (8). Ao mesmo tempo, verifica-se, tanto no sis- 

tema todo como em suas partes, a presenga nao apenas dos tragos 

institucionais "associativos" — ou seja os tipos de educagao inerentes 

as varias escolas — mas tambem de tragos institucionais "comunitd- 

rios", de carater amplo e geral, presentes em toda a sociedade indusi- 

va. £stes, ao contrario daqueles, "nao provem de um ato de criagao 

deliberada", mas, "vao conseguindo gradualmente o reconhecimento 

social, desenvolvendo-se pouco a pouco dentro da criagao original" 

(9). 

(6) Idem, pp. 218 e segs. Uma descri<;ao objetiva do sistema politico adrai- 
nistrativo em que elas se incluem, pode ser encontrada em MOREIRA, 
J. R.: 1960, cap. VIII. 

(7) Segundo Durkheim, essa heterogeneidade sempre existiu. Cf. DURKHEIM, 
E.: s.d., pp. 62-63. 

(8) MACIVER, R. M. e PAGE, C. H.: 1960, pig. 19. 
(9) Idem, pig. 17. 



Por todos esses motives, impoe-se, inicialmente, um estudo se- 

parado de cada conjunto diferenciado de escolas, para, em seguida, e a 

partir desses estudos setoriais, tentar avaliar institucionalmente o sis- 

tema todo. ''Nao se pode chegar a uma sociologia cientifica da escola 

sem que se tenha renunciado as vagas generalizaQoes, de ordem nor- 

mativa mais do que cientifica, referentes as escolas enquanto institui- 

gdes, e sem que se emprenda um estudo indutivo das escolas conside- 

radas como grupos, assim como de suas diversas relagoes funcionais 

com numerosos outros grupos, mais ou menos vastos, que os institu- 

cionalizam com maior ou menor eficiencia" (10). 

Ora, o que vale isoladamente para as escolas como instituigoes da 

comunidade, vale tambem para o sistema educacional como um todo 

dentro da sociedade. Assim, cabe agora subdividir o sistema educa- 

cional e estabelecer criterios objetivos para a analise realista e exaus- 

tiva da organiza^ao formal (conceito) e da estrutura de especimes ti- 

picos da subdivisao, em suma, para a avaliagao institucional dos sub- 

sistemas e do sistema todo. 

Sabemos que toda associagao dedicada a promo^ao de fins e in- 

teresses especificos "estabelece uma relagao concretamente definida e 

limitada entre seus membros, que fazem parte dela em virtude da 

posse de atributos ou condigoes particulares que correspondem aos 

propositos especificos a que ela se destina" (11). E' o que ocorre com 

a escola cuja "existencia depende, antes de mais nada, e essencial- 

mente, das atividades associadas de seus membros, professores e alu- 

nos" (12). Sao eles que, em ultima analise, dao consistencia a sua vi- 

da social intema (13), e e a partir deles, especialmente dos alunos, 

que podemos agrupar os varios tipos de escolas em conjuntos dife- 

renciados. 

Com efeito, os alunos, alem da diversidade de prepare anterior 

— que tambem caracteriza os professores — distinguem-se entre 

si pelo nivel de idade cronologica. Esta diferen^a particular tem 

grande importancia, pois constitui criterio essencial para a determi- 

nagao da participagao do individuo na cultura de sua sociedade (14), 

(10) ZNANIECKI, F.: 1947, pag. 221. 
(11) MACIVER, R. M. e PAGE, C. H.: 1960, pag. 458. 
(12) ZNANIECKI, F.: 1947, pdg. 220. 
(13) CANDIDO, A.: s.d., pp. 5-6. 
(14) LINTON, R.: 1960, cap. III. 
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criterio que e apenas igualado na estrutura social urbana e industrial, 

pelo status ocupacional. 

Desta forma, podemos partir aqui de tres tipos gerais de esco- 

las, de acordo com os alunos que as freqiientam, observando sucessi- 

vamente a educagao das criangas, dos adolescentes e dos jovens. Den- 

tro desta ultima, podemos tambem observar particularmente a educa- 

gao dos que se destinam a ser professores, obtendo com isso, ate cer- 

to ponto, uma nogao da continuidade do sistema. 

Entretanto, as informagoes que possuimos sobre cada uma delas 

variam bastante, sendo porisso necessario estabelecer criterios mini- 

mos de descrigdo objetiva, aplicaveis a todas e que possibiUtem uma 

generalizagao posterior. Procuraremos, assim, alcangar o conceito de 

cada tipo de educagao atraves de uma descrigao de sua organizagao 

forma (legal), e a. estrutura atraves de dados estatisticos, que nos dao, 

pelo menos, uma nogao quantitativa do comportamento associativo dos 

varies sub-sistemas. Deixamos de lado as avaliagoes qualitativas, que, 

em virtude da falta de dados em setores inteiros, apenas fomeceriam 

uma imagem parcial, portanto deformada, da realidade objetiva (15). 

A. Educagao das criangas 

Os primeiros elementos de socializagao e de aprendizagem sao 

proporcionados em Sao Paulo, como em todas as sociedades ociden- 

tais contemporaneas, pela famiUa. A educagao formal ou escolar s6 

atinge a crianga relativamente tarde, aos 6 ou 7 anos geralmente. 

Ate entao, e mesmo depois, ela esta em contato principalmente com a 

educagao informal que Ihe e dada pela famflia. Esta educagao, ao 

contrario da formal, varia bastante, pois depende, em ultima analise, 

da posigao da famflia no espago social. A educagao formal e dada 

principalmente pelas escolas primarias, cujo conjunto constitui o sis- 

tema de ensino primario. 

O ensino primdrio e o servigo educacional de maior amplitude e 

tradigao no Estado de Sao Paulo, dispondo de uma organizagao poli- 

tico-administrativo que, com poucas modificagoes, vem se mantendo 

(IS) Os quadros II-l e 11-2, no apendice, servem para dar uma id^ia quantitativa 
global do sistema que passamos a descrever. 
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inalterada ha vdrias decadas (16), sobrepondo-se inclusive as proprias 

finalidades fixadas pela legislagao que a rege (17). 

Legalmente, a freqiiencia da escola primaria e obrigatoria para 

todas as crian^as de 7 a 14 anos de idade. Na realidade, por6m, essa 

freqiiencia muitas vezes comega e termina fora dessas idades-limite. 

Pode-se dizer que atualmente em Sao Paulo praticamente toda a po- 

pulagao dessa faixa de idade esta sendo atendida pela rede escolar. 

Isto nao quer dizer, entretanto, que todas as criangas estejam sendo 

igualmente atendidas pelo ensino primario. Sem sair do terreno pura- 

mente quantitative, podemos verificar imediatamente diferen9as mar- 

cantes quanto a permanencia e quanto ao aproveitamento das crian- 

gas na escola. Podemos verificar tambem que o numero dos que nela 

entram para submeter-se aos processes de aprendizagem e socializagao 

e muito maior do que o dos que dela saem com proveito total (curso 

complete) e no tempo pre-fixado (um ano por serie). 

Nossa preocupagao maior aqui e com o "ensino primario funda- 

mental comum", nao so em virtude de sua preponderancia numerica 

(18), mas tambem por causa de seu significado socio-educacional: 6 

o curso que "da diploma", alem de ser aquele que, apesar de suas no- 

torias deficiencias, oferece (formaimente pelo menos) os maiores sub- 

sidies para a socializagao do individuo, especialmente no meio urba- 

no. O "jardim da infancia", assim como os cursos medio e superior, 

ainda constitui um privilegio em Sao Paulo. O mesmo acontece com 

o "primario complementar", que tem um carater meramente prope- 

deutico de "admissao ao ensino medio" (especialmente ao curso gina- 

sial). Ja o "fundamental supletivo" e um ensino ministrado em boa 

parte a adultos e adolescentes que nao puderam fazer a tempo o pri- 

mario. A rigor, esse curso nao deveria ser apenas primario, pois as 

necessidades dos que o receberam sao diferentes das de criangas em 

idade escolar. 

O ensino primario fundamental comum e ministrado no Estado 

de Sao Paulo atraves de dois tipos de escolas: a "escola isolada" (19) 

(16) NOGUEIRA, O.: 1963, pp. 79 e segs. 
(17) WEREBE, M. J.: 1963, pdgs. 81 e segs. PEREIRA, L.: 1960, cap. II e 

IV. 
(18; Ver quadros no apendice. 
(19) Descrita em termos bastante sumdrios por MOREIRA DE SOUZA, J.: 

1961. 



— geralmente na zona rural — com uma unica sala de aula e um 

unico professor para de 10 a 30 alunos de tres classes diferentes; e o 

"grupo escolar" (20), compreendendo uma ou mais salas de aula para 

cada uma das quatro series do curso primario e com um professor 

por classe, geralmente situado na zona urbana. Enquanto o grupo 

escolar possui as vezes uma classe de quinto ano, estando outras 

vezes ligado a uma associagao escolar de nivel mais elevado, a esco- 

la isolada rural geralmente nao vai alem do terceiro ano, o que quer 

dizer que os seus egresses raramente chegam a completar o curso pri- 

mario (ate o 49 ano inclusive) . 

Apesar de professores e curriculos serem praticamente os mes- 

mos para ambos os tipos de escola, ha entre eles diferen9as fundamen- 

tais quanto ao grau de burocratizagao de suas organizagoes internas, 

quanto as suas relagoes com as respectivas areas de influencia e quan- 

to aos seus respectivos ritmos de mudanga. Com efeito, ao contrdrio 

da escola isolada rural cujas caracteristicas e deficiencias de certa 

forma ja se cristalizaram no tempo e no meio social inclusivo, o grupo 

escolar, especialmente o da area metropolitana, estd em intensa mu- 

danga (21). Tais diferengas resultam de uma dualidade socio-econo- 

mica de carater amplo entre o campo e a cidade. Essa dualidade, e os 

fenomenos que dela decorrem, so podera ser superada — como ve- 

remos mais adiante — pela urbanizagao (22). 

Assim, mais importante do que a diversidade de jurisdigao admi- 

nistrativa das escolas primdrias (estaduais, municipais e particulares), 

e a diferega existente entre a escola rural isolada e o grupo escolar 

urbano. Essa diferenga tem implicagoes nao so na seriagao, na fun- 

gao magisterial e na adequagao do curriculo ao ambiente sdcio-cultu- 

ral, mas tambem, no atendimento por faixa de idade, na freqiiencia e 

aproveitamento dos alunos, nas percentagens de evasao, repetencia 

(23) e conclusoes de curso. Em suma, na propria eficiencia da esco- 

la, como se pode ver pelo quadro abaixo. 

(20) Minuciosamente observado em seu funcionamento por PEREIRA, L.: 1960. 
(21) Op. Cit., pdg .40. 
(22) Cf. QUERINO RIBEIRO, J. e CANDIDO, A.: 1952; CANDIDO, A.: 

1957. 
(23) PEREIRA, L.: 1959. 
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£ste quadro da margem a uma serie de interessantes constatagoes. 

A primeira delas e que, apesar do aumento geral da densidade 

territorial e da rapida urbamza?ao, o numero de escolas rurais au- 

mentou na mesma propor^ao do que as urbanas, ou seja, em mais ou 

menos 50% . O aumento foi menor no numero das escolas distritais 

das vilas. Deve-se levar em conta, porem, que muitas dessas escolas 

distritais passaram a escolas urbanas no periodo considerado. Mesmo 

assim, torna-se patente a preferencia do poder publico pelas escolas 

isoladas, inclusive nos casos em que estas tem de operar em dois tur- 

nos para atender o grande numero de ahmos. 

O tamanho das escolas, calculado na base do numero de profes- 

sores por unidade escolar, o que e um indicio do numero de classes, 

aumentou tambem em todos os setores, passando (em numeros apro- 

ximados) de 7 para 9 na zona urbana, de 4 a 4,6 nas vilas e de 1,1 

a 1,2 na zona rural. O tamanho das escolas pode ser apreciado tam- 

bem pela propor^ao existente entre as unidades escolares e a matri- 

cula geral. Na zona urbana, essa proporgao passou no periodo consi- 

derado de 262 alunos por escola, para 307; nas vilas de 173 para 164 

(permanecendo estavel portanto); e, na zona rural, de 45 para 43 

(idem). 

A matricula geral aumentou mais de 80% nas cidades, apenas 

12% nas vilas, e 40% na zona rural. Aumentos semelhantes verifica- 

ram-se na matricula efetiva e na propor^ao entre esta e a matricula 

geral . A proporgao de alunos por professor — que passou, respectiva- 

mente, de 35 para 31, de 43 para 35, e de 40 para 36 — constitui 

um indicio de aumento do numero de professores. Mas, correlacio- 

nando-a as propor?6es anteriores do numero de professores e alunos 

por escola, tem-se uma imagem do desdobramento, "tresdobramento" 

e "tetra-dobramento" que vem sendo posto em pratica tanto nas cida- 

des como no carapo. Nao e de se estranhar, portanto, que o hordrio 

minimo de aulas (4 horas) raramente seja respeitado em qualquer 

um desses lugares. 

Nas aprova^oes, verificou-se; um grande progress© na zona ru- 

ral, maior do que nas vilas e cidades. Isto, contudo, 6 devido mais a 

importancia que a porcentagem de aprovados tem na remo?ao e pro- 

mogao das professoras, do que a uma maior eficiencia das condi^oes 
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e dos metodos de ensino na zona rural. Tanto isso e verdade que o 

quociente de aprovagao dos alunos muitas vezes e conseguido por via 

fraudulenta (24). Corroborando essa observagao, verifica-se que o 

progresso nas aprovagoes e anulado pela diminuigao das conclusoes 

de curso (4^ ano completo), o que realga de maneira patente a margi- 

nalizagao da clientela escolar rural com relagao ao desenvolvimento 

educacional geral. 

Os curriculos adotados em todas as escolas, inclusive nas do 

Ensino Tipico Rural (25), apenas servem para reforgar as tendencias 

quantitativas apontadas acima. "As elevadas taxas de evasao e repro- 

vagao... sao sintomas do desajustamento entre a escola e o educan- 

do: a escola com seu programa e curriculo rigidos, exige que o edu- 

cando se eleve ate ela, ao inves de descer ate ele. Conseqiientemente, 

funciona como uma instituigao altamente seletiva,. como se o seu lema 

fosse 'salve-se quern puder', e freqiientemente se apresenta sublotada, 

em particular nas ultimas series e no meio rural" (26). 

QUADRO II — A.2: 

Piramide de seletividade do ensino primdrio paulista 

1956-1957: populaqao de 7-8 anos   563.102 

1957-1958: matricula no I9 ano primdrio   447.501 

1958-1959: matricula no 29 ano primdrio   351.085 

1959-1960; matricula no 39 ano primdrio   265.296 

1960-1961: matricula no 49 ano primdrio   198.677 

1961-1962: conclus5es de curso   180.938 

Fonte: — PLADI, pp. 79-80. 

(24) NOGUEIRA, O.: 1962, pp. 443-444, nota de rodape; PEREIRA, L.: 1960, 
pp. 79-80. 

(25) As escolas desta rede, cujo numero e pequeno e cuja aqao educativa 6 limi- 
tada, alem de discutivel, sao administradas pela Assistencia Tdcnica do En- 
sino Rural, da Secretaria da Educa^ao. Idealizadas por Sud Menucci por 
volta de 1935 e instaladas a partir de 1943, jd chegaram a ter uma grande 
proje^ao no Estado de Sao Paulo, a tal ponto que foram adotadas tam- 
bdm pelo Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, pordm, trata-se de um 
sistema cm vias de desaparecimento, integrando-se ou no ensino primdrio 
comum (urbano), ou num sistema que englobaria tambdm o ensino agrico- 
la de nivel medio. 

(26) NOGUEIRA, O.; 1962, pp. 445-446 [grifo nosso]. 
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fisses curnculos sao baseados no Programa para o Ensino Pri- 

mdrio Fundamental. 1.°, 2.°, 3.° e 4.° ano (27), que se encontra em 

vigor uns quinze anos, apesar de ter sido qualificado oficialmente 

de "experimental". O programa e seguido integralmente, na letra pe- 

lo menos, e, devido a sua minudencia, o professor nao tem a rigor, 

grande liberdade para construir, a partir dele, o curriculo mais ade- 

quado a sua classe. Mesmo esta pequena liberdade, porem, nao cos- 

tuma ser aproveitada devido, de um lado, a falta de forma^ao e in- 

teresse do professor, e do outro, a limita?6es impostas pelo proprio 

meio socio-economico. 

Nao cabe aqui uma anaUse pedagogica dos programas oficiais 

(e adotados), mas apenas a indicagao de seus tragos gerais e o real- 

ce de suas implicagoes sociais. Algumas destas sao "visiveis a olho 

nu", ou seja, constantes do proprio texto legal e dos livros adotados 

(28), outras so podem ser observadas na pr^tica, por meio de pes- 

quisas especificas. A inexistencia por ora, de tais pesquisas, e a na- 

tureza descritiva deste capitulo limitam nossas consideragoes a apre- 

cia^ao do primeiro tipo de material, ou seja, da orientagao adotada 

nos programas oficiais. 

Entre os tra90s mais caracteristicos dessa orientagao, destacam- 

se a grande relevancia atribuida a linguagem, e o desvinculamento 

dos conhecimentos transmitidos da realidade social inclusiva. 

A importancia dada a linguagem em todas as suas manifesta- 

qocs (oral, escrita, leitura e gramatica), tanto nos programas (259 

paginas em 667 referente a 9 disciplinas) como na pratica, corro- 

bora a argumentagao dos que criticam a escola primaria (paulis- 

ta e brasileira) por ser uma "simples escola de alfabetizagao" (29)-. 

As implicagdes sociais e o conteudo ideologico de seu ensino 

podem ser inferidos pela simples leitura da justificagao teorica e dos 

objetivos enunciados nos programas desta area curricular. Assim, 

por exemplo, na justificagao inicial da inclusao da linguagem no 

(27) Legalmente estabelecido pelos Atos n9 16 e 17 de 23-2-1949, n9 24 de 
7-4-1949, n9 46 de 26-7-1949, n9 S de 9-1-1950, e editado em brochuras 
separadas pela Livraria Francisco Alves. 

(28) MOREIRA LEITE, D.: 1950. 
(29) WEREBE, M. J. G.; 1963, pp. 83 e segs.; PEREIRA, L.: 1960, pas- 

sim. etc. 
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curnculo, os autores do programa fazem a seguinte afirmagao: "Tres 

fatores integram a estrutura de uma na^ao: a unidade da ra^a, a uni- 

dade geografica e a unidade da lingua. Quanto mais definida a ex- 

pressao etnica, tanto mais nitida a consciencia nacional de um povo. 

Vinculo social, constitui a identidade da lingua a unifiGa9ao da alma 

nacional, o sustentaculo moral, por execelencia, da vida soberana da 

nagao. Cada geragao que passa, deixa no seculo um sulco de ideias 

que se transmite por intermedio da lingua, nas ciencias, nas letras, 

nas artes a posterioridade (SIC) como um legado radioso do espirito 

humano. . (7? ano, pag, 5). 

A impropriedade cientifica e social (casual ou proposital) ma- 

nifestada por estas e outras afirmagdes do mesmo naipe constituem 

um indice de desvinculamento da escola do meio social objetivo e 

subjetivo. £sse desvinculamento chega a assumir uma conota^ao 

"ufanista" nitidamente conservadora (para nao dizer reacionaria) em 

todas as materias que se relacionam direta ou indiretamente com a 

mudan^a social, ou seja em Historia, Geografia e na Educagao Mo- 

ral, Social e Civica. 

No programa de Historia do terceiro ano, por exemplo, o pro- 

fessor, ao tratar da descoberta e da colonizagao do Brasil, tem que 

mostrar aos alunos da zona rural "a semelhanga com uma colonia 

como as das fazendas: — cada fazenda tem a sua colonia constituida 

de casas, colonos, planta^oes, etc; — as casas que formam a co- 

lonia, enfim, pertence a fazenda, ao fazendeiro; — os colonos, em- 

bora nao sejam do fazendeiro, embora sejam livres, pertencem, po- 

rem, voluntariamente, aquela fazenda, aquele fazendeiro, que, em 

troca do trabalho Ihes paga o salario devido; — assim, tambem o 

Brasil ficou sendo uma colonia de Portugal e todas as pessoas que 

para ca vieram, ou as que foram nascendo, eram colonos de Portu- 

gal porque habitavam na colonia". (5^ ano, pp. 140-141). 

Mais adiante, ja no quarto ano e dentro do programa de Edu- 

cagao Moral, Social e Civica, o professor, ao tratar do trabalho, 

"podera interessar a classe apresentando problemas como os que se- 

guem: — o homem poderia, sozinho, fazer tudo de que precisa para 

viver? — se todos ficassem ricos, ninguem precisaria trabalhar? — 

se todos quisessem fazer o mesmo trabalho, que sucederia? — se nao 

houvesse chefes, patroes, diretores, nas reparti96es, fabricas, ofici- 
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nas, escolas, etc., que aconteceria?... "O professor salientara entao 

o valor da cooperagao, do trabalho, da colaboragao, do auxflio mu- 

tuo; o rico, o patrao, pagando ao pobre, ao operario, e estes ser- 

vindo aqueles, resultando da compreensao, a amizade recfproca". 

{4? ano, pag. 259). 

Diante de tudo isso nao e de se estranhar o pequeno aproveita- 

merito efetivo dos que apenas cursaram a escola primaria, para os 

quais as compensagoes decorrem antes da conotagao social de ter pas- 

sado por esse nivel de ensino, do que das habilitagdes que realmente 

Ihes e dada por ele. A unica vantagem concreta (mais nominal do que 

real) que eles auferem com isso e a de poder passar para o nivel se- 

guinte. 

B. Educagao dos adolescentes 

A educagao formal dos adolescentes restringe-se a uma pequena 

parcela da populagao escolar do meio urbano, e e ministrada por di- 

versos conjuntos de escolas agrupados no sistema de ensino medio. 

A duragao normal desta educagao e de sete anos ou series, distri- 

buidas em dois ciclos. Ao contrario do ensino primario, o ensino 

medio nao oferece uma escolarizagao para todos os individuos de 

uma determinada faixa de idade (normalmente dos 12 aos 18 anos), 

pois nao pode ser recebida pela imensa maioria dos adolescentes da 

zona rural que nem sequer dispoem da possibilidade de completar o 

curso primario (ate o quarto ano inclusive). 

A marginalizagao desses adolescentes nao se limita ao ambito 

escolar, mas e de carater social amplo. E' verdade que a escola pri- 

maria, completa ou incompleta, nao habilita para muita coisa, se- 

ja na zona rural, seja na zona urbana, Nesta, contudo, as proprias 

condigoes socioreconomicas acabam dando origem, independentemen- 

te do sistema de educagao formal a novas agencias de treinamento e 

preparagao para a vida social (cursos de extensao, por corresponden- 

cia, de especializagao, SENAI, SENAC, etc.) . "Via de regra, a crian- 

ga que freqiientou uma escola primaria urbana, mesmo sem conclui- 

la, sai com um minimo de capacidade de leitura e escrita. Como a 

vida urbana a todo momento, com seus cartazes, seus jomais e di- 

vertimentos, faz com que a crianga exerga a capacidade rudimentar 
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adquirida, ela nao a perde" (30). O adolescente da zona rural, po- 

rem, nao dispondo desses meios informais de educagao, tende a re- 

forgar, com sua permanencia, o analfabetismo e semi-alfabetismo do 

meio em que se criou e no qual ele vive. A educagao formal que ele 

recebeu em crianga, ja por si bastante deficiente, tende a perder-se 

no tempo... 

Sendo essencialmente urbano, o ensino medio tomou, como nao 

poderia deixar de ser, grande impulse no period© considerado, gra- 

gas a intensidade dos processes de urbanizagao e industrializagao 

(31). Sua expansao quantitativa, proporcionalmente maior que a do 

ensino primario, nao foi uniforme, como se pode ver pelo quadro abai- 

xo. Por meio deste, verifica-se que a maior expansao se deu no en- 

sino tecnico profissional, principalmente no segundo ciclo, e a me- 

nor no ensino normal, que praticamente permaneceu inalterado. 

Quadro II — Bi: 

EVOLUQAO DO ENSINO MfiDIO PAULISTA SEGUNDO OS 

VARIOS RAMOS DE ENSINO 

(1956-1962) 

ESPECIFICAgAO 
Secundirio Tecnico-Profis. Normal TOTAL 

1956 1962 1956 1962 1956 1962 1956 1962 

Unidades Escolares 727 949 497 556 243 267 1.467 1.772 
Corpo Docente 11.518 16.604 5.820 7.475 2.370 3.006 19.708 27.085 
Matricula Inicial 186.802 284.329 54.416 114.567 19.467 19.481 260.685 418.377 
Conclusoes de Curso 24.774 37.283 8.419 16.117 7.854 5.319 41.047 58.719 

Fonte: SEEC, Sinopses Estatisticas do Ensino Medio (1956-1962). 

Sua principal transformagao, entretanto, foi de ordem qualitativa, 

gragas a legislagao que equiparou os diversos cursos deste nivel de 

ensino (32). Antes dessa intervengao do grupo social instituinte, no 

(30) MOREIRA, J. R.: 1960, pp. 183 e segs. 
(31) Em 1956, havia estabelecimentos de ensino medio em 204 dos 435 munici- 

pios paulistas existentes. Em 1962, esses numeros elevaram-se, respectiva- 
mente a 318 e 505. 

(32) Leis Federals n9 1.076 de 31-3-50 e 1.821 de 12-3-53, mais tarde consoli- 
dadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educaqao Nacional. 
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caso o govemo federal, entendia-se por ensino medio apenas o secun- 

dddo e o normal, sendo que este ultimo apenas com restrigoes (33). 

Os demais ramos faziam parte do ensino profissional, que nao dava 

outro direito a seus egressos senao o de trabalhar. Desta forma, nao 

constitui exagero afirmar que as proprias origens do ensino medio, no 

sentido amplo e atual da expressao, encontram-se no period© por 

nos estudado. 

Isto nao impede, todavia, que ainda vigorem sensiveis diferen^as 

entre o secundario de um lado, e o ensino tecnico-profissional do 

outro. Essas diferengas, que podemos chamar de "t^adicionais,,, de- 

correm do fato do ensino tecnico-profissional habilitar principalmente 

(e quase exclusivamente) para o trabalho, enquanto que o secunda- 

rio, com sua enfase na "cultura geral", tern um carater essencialmen- 

te propedeutico, destinando-se, em principio, apenas aos que se diri- 

gem para os cursos superiores, nao tendo utilidade pratica imediata 

para os que interrompem seu processo de aprendizagem e socializa- 

?ao nesse nlvel. 

Essa dualidade cultura tecnica-cultura geral se renova, embora 

em outros termos, na educagao dos jovens. Na realidade, trata- 

se de um fenomeno inerente a propria mudan^a, que atinge os pa- 

droes culturais de toda a sociedade. 

As diferengas entre esses dois tipos de ensino residem tanto em 

contingencias curriculares e de politica educacional, como na inter- 

vengao de fatores sociais mais amplos. "A persistencia de uma fib- 

sofia de vida, e, conseqiientemente, de uma filosofia educacional, 

que implicam numa super-valoriza9ao das chamadas 'profissoes libe- 

rais' e numa subestima das ocupa?6es manuais, se patenteia, entre 

outros indicios, no fato de que os proprios pais que lograram exito 

economico e ascensao social no exercicio de ocupagoes manuais tudo 

fazerem para encaminhar os filhos para as primeiras, e se mostra- 

rem extremamente frustrados quando estes insistem em sucede-los 

em seus oficios" (34). 

(33) O ensino normal 6 examinado no tdpico "D" deste capitulo. 
(34) NOGUEIRA, O.: 1962, pig. 446. 
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A "superioridade" do ensino secundario chegou ainda a ser re- 

conhecida institucionalmente no periodo considerado, pela legisla$ao 

que a regia antes da LDB, a famosa "reforma Capanema", em cuja 

exposisao de motives constava que "o ensino secundario se destina a 

prepara?ao das individualidades condutoras, isto e, dos homens que 

deverao animar as responsabilidades maiores dentro da sociedade e 

da nagao, dos homens portadores das concepgdes e atitudes espiri- 

tuais que e precise infundir nas massas, que e precise tomar habituais 

entre o povo" (35). Do ponto de vista do ensino tecnico-profissio- 

nal, podiam ser generaUzadas as seguintes observagoes de Moys6s 

Brejon, com relagao ao ensino industrial: "Ouve-se constantemente 

que necessitamos de mais escolas industriais, que o ensino industrial 

certamente e otimo, mas, 'otimo para os filhos dos outrOs*. Para a 

maioria, a escola secundaria ainda e o melhor caminho para as esco- 

las superiores, maximo degrau da escala social.. ." (36). 

Assim, de um modo geral, o ensino secundario e o ensino desti- 

nado as (e utilizado pelas) classes media e alta (37), enquanto que o 

tecnico-profissional e o das classes media e baixa (38). "Adiar a de- 

cisao de escolha de uma profissao ou carreira e sempre mais prudente 

que decidir-se ja aos 11 ou 12 anos de idade. Evidentemente, os pais 

tern grande papel nesse adiamento. A escola que proporciona tal 

possibilidade nao e nem a industrial nem a agricola. Embora a lei 

garanta a equivalencia de estudos, isto e, a possibilidade de transfe- 

rencia de um tipo de escola para outro, e o acesso as escolas superiores, 

quern ingressa numa escola industrial se ve destinado ao trabalho na 

industria, o mesmo acontecendo a quern se matricula numa escola 

agricola" (39). 

Gra§as a industrializagao, contudo, esse quadro tende a alterar- 

se: "embora os estudos academicos continuem de certa forma mono- 

polizando as preferencias da clientela do ensino medio e persista ainda 

o preconceito contra o trabalho manual, um novo tipo de atitude co- 

OS) NUNES, M. T.: 1962, pdg. 113 (grifo nosso). 
(36) BREJON, M.: 1962, pag. 39. 
(37) BRANDAO LOPES, J. R.: 1960a. 
(38) BREJON, M.; 1962, cap. II. 
(39) MOREIRA, J. R.: 1960, pig. 182. Ver tamb&n a respeito BREJON, 

cap. III. 
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mesa a emergir quando se trata de situar o trabalho tecnico (e con- 

seqiientemente o ensino industrial) numa escala valorativa das ocupa- 

Soes" (40). Essa nova mentalidade, que surgiu inicialmente nos cur- 

sos de segundo ciclo do ensino industrial, especialmente na Quimica 

Industrial e na Eletrotecnica (41), tende a estender-se ao primeiro 

ciclo (42), e tambem ao ensino comercial, que comesa a despertar o 

interesse de instituigoes particulares antes interessadas exclusivamente 

no ensino secund&rio (43). 

Prova dessa tendencia esta no maior aumento da procura dos 

cursos tecnicos, com relasao ao secundario, especialmente ao segun- 

do ciclo. A mao-de-obra tecnica, dada sua escassez na industrializa- 

sao que ora se processa, atingindo todos os setores da vida social, 

"tende a ser aUamente valprizada em termos de recompensa salariaT, 

o que, por si so ja "constitui incentivo suficiente para a adosao e 

aceitasao de determinadas fungoes, mesmo que estas nao tenham o 

prestigio tradidonal das ocupagoes nao-manuais" (44). 

Como nao poderia deixar de ser, os problemas de evasao e 

repetencia do primario reproduzem-se, em maior ou menor grau, tan- 

to no secundario como no tecnico-profissional, conforme se pode ver 

no quadro abaixo. No ensino tecnico, o ciirioso e que boa parte das 

reprovagoes ocorre justamente nas materias de "cultural geraT (45). 

A dualidade existente entre estas e as de "cultura tecnica", decorren- 

te da diversidade de formagao dos professores e da falta de "base" 

dos alunos, e um dos principais problemas do ensino profissional de 

nlvel medio. Esses problemas qualitativos, contudo, vem sendo so- 

lucionados nos ultimos tempos, primeiro na esfera legislativa e depois 

na propria pratica, mediante a aproximagao e conjugagao desses dois 

subsistemas do ensino medio, com maior flexibilidade e amplitude cur- 

ricular de parte a parte. 

(40) HAGA, A.: 1963, pig. 174. 
(41) Idem, pp. 177-178. 
(42) Idem, p4g. 180. 
(43) WEREBE, M. J. G.: 1963, pdg. 170. 
(44) HAGA, A.: 1963, pp. 174-175. 
(45) BREJON, M.: 1962, pp. 160-161, 
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£ste quadro, como o anterior, de certa forma justifica a enfase 

maior que demos em nossa descrisao ao ensino tecnico-profissional. 

E' verdade, em parte, que nao nos pudemos aprofundar na analise 

do ensino secundario por falta de estudos empiricos do tipo dos que 

foram realizados por Moyses Brejon (no ensino tecnico-profissional) 

e por Luiz Pereira (no ensino primario). Nao e menos verdade, po- 

rem, que e justamente no ensino tecnico profissional onde se verifica- 

ram as maiores modificagoes no periodo considerado, tanto do ponto 

de vista quantitative como nos aspectos qualitativos. No ensino se- 

cundario, as modificagoes foram bem menores: quantitativamente, 

seu crescimento foi menor que o do ensino tecnico-profisisonal; quali- 

tativamente, ele praticamente nao mudou no periodo considerado (dai 

o seu carater obsoleto); e, finalmente, a sua seletividade nao so acom- 

panhou, como ultrapassou a do ensino primario. Estes dois ultimos 

fenomenos explicam em grande parte a "debandada" que se verifica 

na passagem do primeiro para o segundo ciclo, em cujas conclusdes 

de curso pode ser notado um equilibrio entre o secundario e o tecnico 

profissional, inexistente nas do primeiro ciclo. Cumpre observar ainda 

que praticamnete todos os alunos do curso normal provem do pri- 

meiro ciclo do curso secundario. Uma maneira pratica de avaliar 

essa tendencia seria o estudo comparative, atraves do tempo, da ori- 

gem educacional dos estudantes universitarios. 

C. Educagao dos jovens 

Ainda mais do que a educagao dos adolescentes, a educagao for- 

mal dos jovens e destinada a uma minoria absoluta da populagao re- 

sidente na zona urbana, sendo ministrado pelas escolas de nivel ou 

ensino superior, em quatro ou mais series conforme o curso. 

O ensino superior em Sao Paulo tem a sua origem na Faculdade 

de Direito da USP, instituida em 1827. "Formando nao apenas advo- 

gados para o trabalho do 'forum' — na magistratura, no ministerio 

publico e nos consultorios juridicos — mas ainda, administradores e 

politicos, escritores, homens de imprensa e ensaistas, enfim profis- 

sionais ou intelectuais cuja versatilidade se tomou proverbial, a Fa- 

culdade de Direito foi por assim dizer a alma mater dos precursores 

da maior parte das profissoes de nivel superior, no Brasil e em Sao 

Paulo" (46). Seu produto tipico, o bacharel, teve sua idade de 

(46) NOGUEIRA, O.: 1963, pdg. 107. 
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ouro na historia do Brasil. No ensino superior, como em outros seto- 

res da vida nacional, sua influencia chegou a ser absoluta (47). Nos 

ultimos decenios, entretanto, devido ao desenvolvimento economico, 

a inovagao tecnologica, e, principalmente, as transformagoes da pro- 

pria estrutura social, o significado de sua presenga tem diminuido, 

tanto dentro como fora da Universidade, a ponto de, nos dias que 

correm, os termos "bacharel", "bacharelismo", "bacharelesco" etc... 

chegaram a ter uma conota^ao francamente pejorativa. 

De certa forma, esse process© teve inicio com a jd citada criagao 

da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da mesma USP, em 

1934, "uma das datas mais significativas na historia do ensino supe- 

rior no Estado, pelos efeitos que logo se fizeram sentir: 1) na multi- 

plica9ao das altemativas de realizagao vocacional para os concluintes 

do curso secundario; 2) no desenvolvimento do espmto de investiga- 

9ao e a formagao de pesquisadores, nos diferentes dominios do saber; 

3) no desenvolvimento do 'espirito universitario', apesar dos obices 

representados pela inexistencia do campus, e pela tradicional inarti- 

culagao dos institutos de ensino superior; e 4) na expansao do ensino 

secundario, com base num professorado com formagao especifica de 

nivel universitario" (48). 

Pode-se dizer que o periodo aqui estudado faz parte da fase de 

transigao do velho ensino superior bacharelesco para a universidade 

moderna, embora essa evolu^ao seja ainda mais quantitativa do que 

qualitativa. Com efeito, a estrutura horizontal do ensino superior ja 

se encontra bastante diversificada, com mais de 20 cursos diferentes e 

paralelos. Seu enriquecimento, porem, ocorreu geralmente "por acres- 

cimo de cursos, cadeiras e disciplinas, sem que se modificasse a orga- 

nizagao basica das universidades ou faculdades" (49). 

No periodo aqui estudado foi muito grande a expansao da rede 

de ensino superior. "Criam-se atualmente, com mais facilidade, ins- 

titutos superiores do que escolas elementares, pelo menos com maior 

entusiasmo.. . Como nos demais setores da educagao brasileira, a 

expansao se da, de certa forma, de maneira anarquica, sem pianos, 

sem consideragao das necessidades do Pais e, mais ainda, sem levar 

(47) MACIEL DE BARROS, R. S.: 1959. 
(48) NOGUEIRA, O.: 1963, pig. 108. 
(49) WEREBE, M. J. G.: 1963, pdg. 191. 
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em conta as possibilidades e recursos materiais e humanos minimos 

exigidos, para o funcionamento das escolas. Em Sao Paulo, foi im- 

pressionante o desenvolvimento do ensino superior, que atualmente 

conta com quatro Universidades, e ao todo, 88 estabelecimentos, dos 

quais 51 s6 na capital" (49). Mesmo esse desenvolvimento, contudo, 

foi incapaz de atender a crescente procura, em nada diminuindo por- 

tanto o career seletivo desse mvel de ensino. Apesar da criagao de es- 

colas superiores nas cidades do interior, da instituigao dos cursos no- 

turnos, e da duplica^ao da matricula, cursos como os de engenharia e 

de medicina continua rejeitando mais de 80 por cento dos que os 

procuram. 

Quadro II — Q: 

ENSINO SUPERIOR PAULISTA; SELEgAO NOS 

VESTIBULARES 

Ano Inscritos Aprovados 

1957 15.073 5.285 
1958 16.544 5.560 
1959 18.248 6.161 
1960 20.210 6.313 
1961 22.058 6.850 

Fonte: NOGUEIRA, 0.: 1963, pp. 122-123. 

Com relagao a este particular, cabe assinalar que, dado o seu 

(relativamente) pequeno indice de evasao, o ensino superior aparen- 

temente nao e seletivo em si, ou melhor, parece se-lo menos do que 

os outros niveis. Na realidade, porem, boa parte da sele^ao foi 

feita antes e durante o ingresso do aluno nesse ensino. Antes, por- 

que o status socio-economico do candidate e de sua famflia nem 

sempre (ou melhor, quase nunca) Ihe permitem enfrentar as des- 

pesas diretas e indiretas acarretadas pela instrugao, despesas essas 

aliadas a ausencia de ganho (50). Se isto jd ocorre no curso m6dio 

(indispenscivel para o ingresso na universidade), o que nao dizer 

entao do ensino superior, no qual essas despesas e a ausencia de 

ganho sao ainda maiores. Durante (51) porque as vagas gratuitas das 

(50) HUTCHINSON, B.i 1960b. 
(51) HUTCHINSON, B.: 1960c. 
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escolas publicas sao, por uma serie de circunstancias (inclusive por 

sua gratuidade), justamente as mais disputadas, delas se apossando 

os mais capacitados, ou seja os que puderam fazer um curso medio 

"melhor" muitas vezes acrescido de um ano, ou mais, de "cursinhoM 

(geralmente bastante caro tambem). 

Quadro II — C2: 

GRUPOS OCUPACIONAIS DOS PAIS DE PRIMEIRANISTAS 

DA USP 

Faculdade Freqiientada Grupo Ocupacional do Pai 
pelo estudante AB C D E F 

DIREITO (N = 66) 37,8 30,3 25,7 4,5 1,5 
POLITECNICA (N = 51) 43,1 37,2 7,8 11,8 — 
MEDICINA (N = 24) 29,1 50,0 16,7 4,1 — 
FILOSOFIA (N = 154) 37,0 33,8 17,5 9,1 2,6 
FARMACIA (N = 40) 32,5 50,0 12,5 5,0 — 
VETERINARIA (N = 4) — — — — — 
HIGIENE (N = 13) 38,5 46,1 7,7 7,7 — 
C. ECONOMICAS (N = 16) 43,7 43,7 — 12,5 — 
ARQUITETURA (N = 11) 54,5 18,2 27,3 — — 

TOTAL (N= 379) 38,3 36,4 16,1 7,6 1,6 

AB — Profissoes liberals e altos cargos administrativos, gerencia e diregao. 
C — Altas posiqoes de supervisao, inspecgao e outras ocupagoes nao manuals. 
D — Posigoes mais baixas de supervisao, inspecgao e outras ocupagocs nao 

manuals. 
E — Ocupagoes manuais especializadas, cargos de rotina nao manuals. 
F — Ocupagoes manuais semi-especializadas e nao especializadas. 

Fonif. HUTCHINSON, B.: 1960, pdg. 151. 

NOT A — Moreira, J. R.; 1960, pp. 114-115, usando criterios diferentes obteve os 
seguintes resultados quanto a origem social dos primeiranistas do ITA 
de Sao Jose dos Campos: 

Classe Alta 10% 

Classe Media Superior 41% 
Classe Media Inferior 37% 
Classe Baixa 12% 

No quadro II C. 2, ve-se que apenas duas das faculdades possuem 

elementos da classe F. Por coincidencia, sao as duas que, junto 

com a Faculdade de Ciencias Economicas (ramo mais "novo" e me- 



nos reconhecido tradicionalmente), —- funcionam em regime parcial 

e dfsdobrado, exigindo menos esforgo, e, principalmente, menos tem- 

po dos seus alunos, permitindo-lhes o trabalho em meio periodo, ou 

ate- em tempo integral quando se trata de cursos notumos. A16m 

disso, sao as que preparam para profissoes menos valorizadas na es- 

cala de prestigio ocupacional do atual estagio de desenvolvimento 

socio-economico: a advocacia e o magisterio. £ste por sua baixa re- 

muneragao e outros fatores adversos a uma profissionaliza^ao vanta- 

josa (52); e aquele pelo excesso da oferta sobre a procura, acom- 

panhada da ja citada perda de fungao social do bacharel de direito, 

decorrente, em boa parte, da falta de renovagao nos objetivos e me- 

todos curriculares dos cursos juridicos. 

Esta particularidade introduz uma nova variavel era nossa ca- 

racterizagao social do ensino superior, que nos permite "considerar o 

estudante universitario contemporaneo como o herdeiro de interes- 

ses de classe adquiridos, ou como o ponto culminante de um pro- 

cesso de mobilidade social vertical" atraves de varias geragoes de sua 

famflia (53). Este caso e raro, enquanto que o primeiro e o mais 

freqiiente. Tambem aqui, a exemplo do que ocorre na sociedade glo- 

bal, ou por causa disso mesmo, houve uma mudanga mais por inova- 

gao do que por altera^ao na estratifica^ao social. O filho do bacharel, 

do medico, ou do engenheiro, embora nao siga os estudos e a carreira 

do pai, nao deixa de fazer o seu curso superior, com o mesmo, e as 

vezes maior, proveito do que seu progenitor, bastando para isso que 

opte por um ramo prestigiado no estagio de desenvolvimento s6cic>- 

economico. Desta forma, ve-se que a pequena Seletividade que opera 

dentfo da universidade, tem sua contrapartida nao apenas antes e du- 

rante o ingresso do aluno, mas tambem na sua situagao post-educa- 

cional, dentro da estratificagao socio-ocupacional da estrutura so- 

cial (54). 

D. Formagdo de professdres 

Um mdice da falta de integra?ao do sistema educacional, a que 

nos referimos no inicio deste Capitulo, pode ser encontrado na hete- 

(52) FRANCO MOREIRA, M. S.: 1962, pp. 48-50. 
(53) HUTCHINSON, B.: 1960c, pp. 158 e segs. 
(54) Idem, pp. 185 e segs. 



rogeneidade de seus professores. Nao se trata, como no caso da 

clientela escolar, de uma heterogeneidade etaria, f^cilmente hierarqui- 

zdvel, mas de uma heterogeneidade de status profissional. Em outras 

palavras, o recrutamento e a forma^ao dos professores obedece a 

criterios diversos nos varios mveis e setores do sistema de educagao 

formal. Assim, no ensino primario, temos professores normalistas de 

nivel medio; no ensino medio, especialmente no secunddrio, temos 

licenciados de mvel superior; e, no ensino superior, temos professo- 

res praticamente auto-recrutados na universidade, muitas vezes sem 

outra habilita?ao que a de ter completado o curso antes dos alunos 

aos quais eles lecionam. 

Essa falta de uniformidade na profissionalizagao, alem de ser 

indicio de fase de transi^ao, de um sistema profissional pouco estru- 

turado para a plena profissionaliza^ao, desempenha um importante 

papel na determinagao do funcionamento de cada sub-sistema, e das 

suas relagoes com o sistema todo. Ela decorre tanto de fatores e cren- 

9as pedagogicas, como de fatores historico-sociais de carater amplo. 

Neste fim de capitulo, procederemos a analise sucinta do ensino 

normal e do magisterio primario, e, por extensao, do magisterio de 

ensino medio e das Faculdades de Filosofia. Nao trataremos da for- 

magao de professores para o ensino superior, pois esta nao respon- 

de a tragos instituicionais diferenciados. Os cursos de postgradua^ao 

dos nosso sestabelecimentos de ensino superior sao ainda muito re- 

centes, nao se destinando primordialmente a forma^ao do magisterio 

para o ensino superior. Isto, alias, e geral nos cursos de preparagao 

do magisterio: todos eles fogem, em maior ou menor grau, das fina- 

lidades precipuas para os quais foram criados. 

Superando o proprio crescimento do ensino primario, o ensino 

normal desenvolveu-se intensamente no periodo aqui estudado. Ca- 

be assinalar, porem, que, enquanto o numero de escolas, o corpo do- 

cente e a matricula dobraram, o numero de conclusoes de curso perma- 

neceu praticamente o mesmo, o que indica um aumento da taxa de re- 

provagao e de evasao. Mesmo assim, contudo, como assinala Oracy 

Nogueira, "de 11956 a 1960 formaram-se . .. 37.789 professores pri- 

mdrios, quando os regentes de classes, na rede estadual de ensino pri- 

mario fundamental comum eram 33.262 ... os professores formados 
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em 1960 seriam suficientes para substituir 12,4% dos 46.928 docen- 

tes em exercicio, nesse mesmo ano, no ensino primario fundamental 

comum estadual, municipal e particular" (55). 

Esta situagao de superavit faz com que o Estado de Sao Paulo 

alcance uma porcentagem excepcional (principalmente no Brasil) de 

normalistas no ensino primario fundamental comum. Ao mesmo tem- 

po, contudo, esse excesso contem implica96es socio-educacionais, mui- 

to bem percebidas por Luiz Pereira, que viu nele um sintoma da 

"falta de integragao entre escolas normais e o ensino primario" (56). 

A pesquisa feita por esse autor revela que 53,4% das normalistas 

(por ele consultadas na capital, em 1960) nao pretendem lecionar 

em escolas primaria. Pouco menos da metade destas nao pretendem 

fazer qualquer outro curso depois de se formar, o que e um indicio 

das fungoes para-domesticas desempenhadas pelas escolas normais 

(57), que, alem de agencias de adestramento tecnico profissional, e 

de escolas propedeuticas a estabelecimentos de ensino universitario, 

desempenham tambem, e principalmente, o papel de "colegio para mo- 

gas " (58). Nao e de se estranhar, porisso, a falta de identificagao das 

normalistas com o magisterio primario. £ste alheamento notado por 

Luiz Pereira em seus dois trabalhos e devido em parte ao carater hibri- 

do e inconseqiiente de seus curriculos e programas, em parte ao baixo 

mvel etario de seus alunos e egressos, e em parte as caracteristicas 

socio-economicas da clientela que procura o curso normal. 

Todas essas deficiencias, assim como a ja citada situagao de 

superavit, poderao ser corrigidos por meio da progressiva elevagao 

do padrao mmimo de formagao do professor primario incluindo-a no 

ensino superior (especialmente nos cursos de Pedagogia) deixando-se 

de lado a crenga de que ensinar a criangas exige menos capacidade e 

prepare do que ensinar a adolescentes. Atualmente, o magisterio pri- 

mario nao passa de profissao auxiliar de classe media. Isto explica 

muitas vezes o ajustamento deficiente entre professores e alunos de- 

corrente da diversidade de suas origens sociais. £ste fato ja nao se 

da com tanta freqliencia nos niveis medio e superior, em virtude da 

(55) NOGUEIRA, O.: 1963, pig. 78. 
(56) PEREIRA, L.: 1963, pdg. 133. 
(57) Idem, pdg. 86. 
(58) MASCARO, C. C.: 1956, pp. 39-40; WEREBE, M. J. G.: 1959, pdgs. 

73-75. 
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seletividade deste, tanto no que se refere aos alunos como no que 

diz respeito aos professores. 

De resto, tambem o ensino medio tende a tomar-se uma profissao 

feminina, e as Faculdades de Filosofia tambem nao servem apenas pa- 

ra fornecer elementos a profissao docente. Neste caso, porem, o pro- 

blema ainda esta em aberto, pois a profissao e nova e o mercado 

de trabalho esta em expansao. For enquanto, s0mente a escola se- 

cundaria esta sendo integralmente atendida por professores de nivel 

superior. Os demais cursos de nivel medio tern que valer-se ainda 

de um magisterio auto-formado e auto-recrutado (59), o que refor^a 

sua inferioridade na hierarquia de prestigio. Tal situagao, entretanto, 

tende a alterar-se por obra da propria conjuntura socio-economica, 

com a progressiva valoragao dos cursos tecnico-profissionais. 

A forma^ao de professores para o ensino medio e apenas uma 

das fungoes das Faculdades de Filosofia e chega muitas vezes a ser 

encarada como fun^ao acessoria e secundaria; isto se reflete na qua- 

lidade e na orientagao do ensino, e indiretamente, na profissionali- 

zagao do magisterio de nivel medio, que alem de recente, e pouco 

vantajosa financeiramente. 

O numero de professorandos, entretanto, continua a crescer de 

ano em ano, ja excedendo em alguns casos o mercado de trabalho 

tradicional que e o ensino secundario. Quando isso ocorrer de uma 

maneira generalizada, tera chegado o momento em que a reestrutu- 

ra^ao qualitativa de sua formagao se toraara uma necessidade. 

Recapitulando e resumindo as observagdes deste capitulo, pode- 

mos apontar como tragos institucionais gerais da educagao em Sao 

Paulo as seguintes caracteristicas: 

1) — Seletividade quandtativa e hierarquizagdo qualitativa, en- 

contraveis em todos os setores e niveis de ensino, e, muitas vezes acom- 

panhadas de verdadeiros ritos de passagem: vestibulares e exames em 

geral. A persistencia desses tragos foi comprovada, no ensino prima- 

rio e medio, pelas piramides de seletividade que se estabeleceram a 

partir do acompanhamento de "turmas ideais" atraves dos varios 

anos que compoem, ou deveriam compor sua trajetoria na escola. 

(59) Inclusive o Normal. Cf. Werebe, M. J. G.: 1959, pig. 79. 
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Conseguimos com isto obter imagens dinamicas (60) da seletivida- 

de do sistema educacional. 

Embbra nem sempre decorra diretamente da estrutura social 

vigente, essa seletividade, e tambem a hierarquizagao qualitativo- 

ocupacional (que tende a alterar-se), nao deixa de re£leti-la e de 

configura-la de forma bastante precisa. As "reprova^oes" do ensino 

primario e medio constituem "um meio talvez inconsciente de colocar 

a escola mais a disposigao das classes superiores, porque so estas se 

dispoem a fazer, e para isso tem recursos, com que a crianga e o 

jovem possam repetir um grau escolar duas ou mais vezes" (61). 

Joao Roberto Moreira, de cuja autoria e a citagao acima, diz 

bem que "numa certa extensao, essa forma de organizagao escolar 

convem as classes superiores", sendo assim "uma prolongagao da 

escola ja existente nos tempos colonials e no periodo imperial do 

Brasil": oficialmente, ela e aberta a todos, "mas poucos conseguem 

chegar ao fim e, entre esses poucos... predominam os das classes 

superiores". E' o que se verifica no ensino superior, pois como lem- 

bra o mesmo Autor, citando um dito popular: 'pobre para ser dou- 

tor tem que queimar as pestanas" (62). 

2) — Cardter urbano, com a conseqiiente marginalizagao do 

homem do campo. Tambem esse trago foi verificado em todos os 

niveis de ensino: "as instituigoes educacionais ... apenas satisfazem, 

de modo parcial, irregular e insuficiente, as necessidades escolares 

de setores semiletrados e letrados com caracteristicas ou com aspi- 

ragoes urbanas. .. Mesmo o ensino primario, que abrange a rede 

mais extensa, permeavel e penetrante de instituigoes escolares.. . 

mal atende aos requisites fundamentals da alfabetizagao no seio de 

uma populagao escolar constituida, predominantemente, por imatu- 

ros extraidos dos referidos circulos socials" (63). Essas deficiencias 

nao sao apenas quantitativas, mas tambem, e principalmente qualita- 

tivas. As escolas fazem parte do modo urbano de vida, mas nao 

constituem fatores de urbanizagao. "As instituigoes escolares nao se 

(60) Damo-lhes esse nome para difercncid-las das piramidas elaboradas por 
TEIXEIRA, A.: 1957 a partir da matricula de todos os graus num unico 
ano. 

(61) MOREIRA, J. R.: 1960, pig. 127. 
(62) Idem, idem. 
(63) FERNANDES, F.: 1960a, pig. 194. 
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ajustam, nem estrutural nem funcionalmente, as exigencias especifi- 

cas da porgao da sociedade total a que se destinam. Porisso, seu ren- 

dimento efetivo so conta no piano para o qual elas estao organizadas, 

que e o da informa^ao pura e simples, da escola prim^ria a escola su- 

perior. Nas areas de expansao demografica. . . as popula^oes cablo- 

clas, em vias de proletariza^ao, nao recebem nenhuma especie dc 

assistencia educacional apropriada... as instituigoes escolares nao 

contribuem para facilitar o ajustamento de segmentos flutuantes da 

populagao, para educar o 'homem do campo', nem para formar o 

'homem da cidade' ... Nas areas em que a urbanizagao e a industria- 

lizagao atingem certa intensidade, as varias camadas da populagao, 

incluindo-se entre elas os 'natives' e os 'adventicios', nao acham nas 

escolas, a necessaria preparagao para o 'estilo urbano de vida"... 

(64). 

3) — Resistencia a mudanga, isto e, grande conservadorismo 

conceptual e estrutural, em franca contradigao com a evolugao quan- 

titativa do sistema educacional. Tambem esse trago tern dimensoes 

quantitativas (permanencia da seletividade) e qualitativas (persisten- 

cia de organizagdes tradicionais de ensino) (65). £ste trago, contudo, 

pode ser melhor avaliado na analise da interagao do sistema educa- 

cional com a sociedade global, que e o objeto do terceiro capitulo. 

(64) Idem, pdg. 195. 
(65) PEREIRA, L.: 1960, cap. IV. 



Ill 

MUDANCA SOCIAL E MUDAN^A INSTITUCIONAL 

Nos capitulos precedentes, tivemos a ocasiao de descrever as 

transformagoes sofridas, no periodo aqui estudado, pela sociedade glo- 

bal e pela educa^ao. Esta foi encarada como um conjunto institucio- 

nal daquela, estando ambas inseridas conjuntamente no mesmo pro- 

cess© de mudanga social. Assim, tentar-se-a, agora, correlacionar, nao 

duas mudan^as diferentes, mas sim, duas dimensoes de um mesmo 

processo. A descrigao que antes fizemos delas em separado apenas 

teve por fim facilitar o destaque das relagdes que existem entre as 

transformagoes sociais genericas e as especificamente educacionais. 

Neste capftulo, tentaremos aprofundar tais redoes e perceber seu 

real significado para a educagao e para a sociologia. 

Para isto, procuraremos integrar as duas descrigoes precedentes e 

interpreta-las nos dois niveis de andlise ja utilizados. No mvel so- 

cial, verificaremos qual o descompasso existente entre a mudanga so- 

cial global e a mudanga institucional, sabendo de antemao* que, ape- 

sar de ser unit^rio, o processo de mudangga atinge de maneiras diver- 

sas a sociedade como um todo e as suas varias instituigoes, entre as 

quais se inclui a educa^ao. Esse descompasso — como nao poderia 

deixa de ser — apresenta conseqiiencias instituicionais, suscintando 

varias "contradigoes" nos seus diversos setores. Sao essas contradi- 

goes que constituirao o objeto de nossa analise no nivel institucional. 

Nestes termos, deveremos, inicialmente, encarar a educa?5o do 

ponto de vista dos indices demogrdficos e economicos, de transforma- 

gao estrutural da economia, da estratifica^ao e mobilidade social, e 

dos fenomenos culturais inerentes a mudan^a, para, em seguida, ava- 

liar as contradigoes existentes dentro dos "complexos" do ensino pri- 

mdrio, medio e superior, entendidos estes como sistemas de educa- 

gao formal das criangas, adolescentes e adultos. Finalmente, alinhare- 

mos algumas conclusoes gerais sobre todo o trabalho realizado. 
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De um ponto de vista puramente quantitative, pode-se dizer que 

o sistema educacional paulista — no periodo considerado — cresceu 

mais do que a popula^ao e mais do que a economia do Estado. £sse 

grande crescimento, entretanto, foi devido menos a fatores positives 

de ordem demografica e economica do que a insuficiencia quantita- 

tiva anterior do sistema educacional com rela^ao a popula^ao. Com 

efeito, a rede escolar, apesar de toda sua expansao, nao chega ainda 

a atender as necessidades de toda a popula^ao, seja no que se refere 

as exigencias objetivas do estagio de desenvolvimento economico, se- 

ja no que diz respeito as aspiragdes subjetivas de mobilidade socio- 

ocupacional. 

Alem de insuficiente, essa expansao foi tambem heterogenea, 

dando-se principalmente nos niveis medio e superior de ensino, que 

ainda servem apenas para atender minorias da populagao. Resulta 

disso, de um lado, a permanencia de contingentes de analfabetos e 

semi-alfabetizados (1), e do outro, a expansao — sem grande sig- 

nificado numerico no compute geral — de minorias privilegiadas. 

Paralelamente ao aumento do atendimento da rede escolar, aumen- 

tou tambem o numero das pessoas nao atendidas (ver quadros II-1 e 

II-2, no apendice), exceto no primario, cujo crescimento, entretanto, 

foi menor que o dos outros dois niveis de ensino. 

Um dos fatores dessa menor expansao do primario foi a grande 

retra^ao no seu financiamento, desviado para outras areas do ensino, 

e, ate, para areas alheias a educagao, com a conseqiiente desobedien- 

cia aos preceitos constitucionais e legais referentes a materia (2). 

Essa retra^ao, principalmente da parte do govemo do Estado, fez 

com que mesmo a expansao havida se desse em detrimento da qua- 

lidade do ensino, atraves do sobrecarregamento da rede escolar (3) e 

da deteriora?ao da fungao magisterial (4). 

Nota-se, porem, que, apesar de tudo, tern havido uma elevagao 

do nivel educacional medio da populagao (5). E' de se supor, no 

entanto, que essa melhoria decorreu principalmente do "crescente re- 

(1) HUTCHINSON, B,: 1960d, pp. 101 e segs. 
(2) ALMEIDA JR., A;; 1959, pdg. 83; MASCARO, C.C.; 1961; NOGUEIRA, 

O.; 1963, p. 91. 
(3) JARDIM MOREIRA, R.: 1960; PEREIRA, L.: 1960, cap. II; SILVA 

RODRIGUES, M.: 1962. 
(4) PEREIRA, L.: 1963, cap. IV. 
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conhecimento do valor economico da educagao, que acompanha o 

crescimento economico de Sao Paulo" (6). Um indicio dessa tenden- 

cia e o surgimento, fora do sistema de educa^ao formal, de "muitas 

instituigoes educacionais que oferecem treinamento depois das horas 

de trabalho, numa grande variedade de asuntos, de maior valor voca- 

cional do que academico" (7). E* tambem no desenvolvimento eco- 

nomico, especialmente no setor industrial, que se encontram as razoes 

mais imediatas da expansao dos sitemas de ensino medio e superior, 

e, dentro destes, dos setores dedicados ao ensino tecnico-profissional 

(8). 

Ao mesmo tempo, contudo, verifica-se que a proporgao entre 

os atendidos pelos varios niveis de ensino nao se alterou praticamente 

com o correr dos anos, o mesmo ocorrendo com o tipo das piramides 

de seletividade, nas quais apenas o tamanho absolute se alterou. 

Isto nos permite concluir, provisoriamente — porque baseados ape- 

nas nos indices demograficos e economicos — que a mudanga social 

na educa^ao foi principalmente uma mudanga por inovagao e cresci- 

mento, nao implicando em transforma96es radicais na estrutura exis- 

tente. 

Analisando o problema de outro angulo, ou seja, do ponto de 

vista da transformagao estrutural da economia, encontramo-nos em 

presen^a de um caso tipico de "demora cultural" (9), tanto quantita- 

tiva (10) como qualitativamente. Em outras palavras, tanto com re- 

lagao a seletividade do sistema e de seus sub-sistemas, quanto no que 

se refere ao ensino ministrado por eles e aos varios dualismos que 

os caracterizam a todos. "Acompanhando as transforma^oes da estru- 

tura socio-economica brasileira, o sistema de ensino tern sofrido mo- 

dificagoes continuas. Entretanto, apesar do esforgo de ajustamento 

(5) HUTCHINSON, B.: 1960(1, pp. 118-119 e 123. 
(6) Idem, pig. 120. 
(7) Idem, idem; e tambem MOREIRA, J. R.: 1960, pp. 147-149 e 184. 
(8) HUTCHINSON, B.: 1960d, pdg. 125. Ver tambem quadro II-B.l, no cap. 

anterior. 
(9) Cf. definiqao WILLEMS, E.: 1961, pAg. 95. 

(10) Infclizmente, nao e possivel determinar precisamente a amplitude quantita- 
tiva desse desnivel, em virtude da falta de dados atuais sobre a situaqio 
da mao-de-obra e do mercado de trabalho. Do ponto de vista educacional, 
porem, basta atentar para o (ainda) pequeno indice de matriculas e con- 
clusSes de curso no ensino tecnico de nivel medio e superior. 
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desenvolvido pelos reformadores que se ocuparam do assunto, ainda 

hoje nao conseguimos elaborar e, principalmente, executar uma po- 

Htica educacional capaz de atender as necessidades de uma socieda- 

de em processo de industrializa^ao. Isto nao significa que nao tenham 

sido feitos esfor^os... Significa que, ao lado de reformas relativa- 

mente parciais ou inadequadas as nossas condi95es reais, as trans- 

formagoes sofridas pela estrutura socio-economica tem sido tao rapi- 

das e profundas que um hiato cada vez mais largo se manifesta entre 

o sistema educacional, de um lado, e as condigdes de existencia so- 

cial, do outro" (11). 

Verifica-se, porem, que mesmo as modificagoes havidas foram 

antes desencadeadas de fora, do que intencionalmente efetuadas den- 

tro do sistema educacional. "A educagao inspirada em valores nao 

democraticos (como e a nossa) e impotente para center o processo 

de democratizagao desencadeado por outros setores da nossa socieda- 

de, e, fatalmente, com ou sem o proposito deliberado de ajustamen- 

to, o sistema educacional tendera a modificar-se, acompanhando as 

transformagoes da sociedade inclusiva" (12). 

Desta forma, deverao ser atendidas, mais cedo ou mais tarde, 

de uma forma ou de outra — pelo SENAI e por outras inciativas se- 

melhantes em todos os mveis de ensino — as exigencias educacionais 

imediatas do processo de industrializagao, ou seja: fomecimento de 

educagao formal a toda a populagao (pelo menos sob a sua forma 

mais elementar que e a alfabetizagao); extensao da escolarizagao, seja 

sob forma de aumento do numero de anos passados na escola, seja 

sob forma de treinamento especializado post-escolar; e, atualizagao dos 

curriculos (13). Mas o que ocorre no piano tecnico e economico, 

nao se confirma ao partirmos de uma perspectiva de andlise mais am- 

pla, por meio da qual se pode perceber que a demora cultural tem 

profundas e duradouras conseqiiencias em toda a estrutura da so- 

ciedade, seja do ponto de vista da estratificagao e mobilidade, seja 

com relagao aos fenomenos culturais inerentes a mudanga social. 

Cabe assinalar, alem disso, que essa manifestagao de demora cul- 

tural nao e, de forma alguma, unilateral, sendo um erro, alias bas- 

(11) CARDOSO, F. H. e IANNI, O.: 1963, pp., 207-208. 
(12) Idem, pig. 216, 
(13) Essa tendencia, principalmente em suas duas primeiras formas, jd pode 

ser percebida pela andlise quantitativa de HUTCHINSON, antes citada. 
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tante freqiiente, imputar apenas ao sistema educacional a responsa- 

bilidade da situagao vigente. Nao se pode esquecer que a educa- 

9ao, encarada ou nao como uma instituigao, tem os sens limites de- 

finidos no sistema social inclusivo: "se e verdade que podemos ma- 

nipular a educagao como uma tecnica social de interferencia na rea- 

lidade, nao e menos verdade que ela faz parte dessa mesma realida- 

de e, por isso, esta submetida aos processes gerais que regulam o 

funcionamento da sociedade, seja aqueles que atuam como fatores 

de preservagao da ordem social, seja os que provocam transforma- 

^oes" (14). 

E' o que ocorre, por exemplo, com a educa?ao na zona rural, 

que, embora seja formalmente a mesma da zona urbana, nao con- 

segue obter nela os mesmos resultados. "Entre os fatores que de- 

terminam se uma crianga sera ou nao educada, o local de sua resi- 

dencia provavelmente sobrepoe-se a todos os demais. A crianga das 

zonas rurais tem muito menos oportunidade de receber uma educa- 

gao formal do que a crianga da cidade" (15). 

Observando mais de perto a situagao, verificamos que um gran- 

de obstaculo ao aproveitamento escolar do aluno na zona rural re- 

side no seu recrutamento premature pelo mercado de trabalho (16), 

fato que geralmente nao ocorre na cidade, onde o menor so e admi- 

tido legalmente no mercado de trabalho a partir dos catorze anos de 

idade, ou seja uma vez obtido o diploma do primario (17). Duas 

ordens de fatores determinam, na zona rural, esse recrutamento pre- 

mature do menor para as atividades de produgao: 

1) O status economico da famflia (18), que, na agricultura, 

como ja vimos, alem do ponto de referencia na mobilidade social, 

funciona tambem como unidade de produgao. Com esse status ge- 

ralmente e dos mais baixos, a famflia ve-se obrigada a utilizar des- 

de cedo o trabalho do menor, em detrimento de seu rendimento es- 

colar. £sse trabalho, na realidade, insere-se num problema mais am- 

(14) CARDOSO, F. H. e IANNI, O.: 1963, pp. 215-216. 
(15) HUTCHINSON, B.: 1960c, pdg. 158. 
(16) Problema debatido com muita felicidade por CALDEIRA, C.: 1960, estudo 

em que baseamos boa parte de ncssas observagoes subseqiientes. 
(17) PEREIRA, L.: 1960, pp. 21-29. 
(18) CALDEIRA, C.: 1960, p4g. 9. 
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plo: o das condigoes de vida e atividade dos grupos humanos na zona 

rural dos "paises subdesenvolvidos" (19). 

2) O estagio de desenvolvimento socio-economico da comuni- 

dade (20), que determina a natureza do trabalho do menor, enquan- 

to que a primeira variavel determina sua intensidade. Por natureza 

nao queremos referir-nos a tipos de trabalho, pois o menor, em nos- 

so meio, participa de todos eles (21) — quer se trate de tarefas ine- 

rentes aos ciclos da produgao agricola, quer se trate de tarefas aces- 

sorias como a de "ajudar em casa" — mas sim de verificar se ele 6 

efetuado dentro da familia, dentro da unidade economica familiar, nao 

sendo neste caso remunerado; ou fora dela, como unidade autonoma 

de trabalho —, sendo neste caso assalariado. 

As duas variaveis citadas acima podem ser encontradas no caso 

estudado, que e, como ja vimos, uma estrutura agraria em transfor- 

magao, composta de latifundios de padrao tecnologico regular e de 

minifundios anti-economicos; e que e caracterizada por intensas mi- 

gra^oes intemas, principalmente no sentido rural-urbano; migragoes 

estas que tem, entre outras propriedades, a de alterar a composigao 

demografica (de sexo e idade) das areas atingidas, com reflexos — 

como nao poderia deixar de ser — na capacidade produtiva, tanto do 

meio abandonado como do meio enriquecido pelo fluxo populacional. 

(19) "A carga constituida pelos meninos nos paises subdesenvolvidos e geral- 
mente aliviada pela pratica de coloca-los cedo no trabalho. Entre as po- 
pulaqoes agricolas, em particular, eles sao empregados com freqiiencia em 
larga escala, nem sempre em tempo integral, mas, de regra, prematura- 
mente. Por csta razao, a familia numerosa e por vezes considerada como 
uma vantagem economica. Todavia, a contribuigao de um jovem traba- 
Ihador para a renda familiar e bem menor que a de um trabalhador adul- 
to; dai se ver na forte percentagem de menores na populaqao um fator ten- 
dente a liraitar a renda per capita. Alem disto, o emprego de menores epi 
tempo integral e incompativel com um padrao de vida satisfatorio, sobretudo 
porque tal atividade so e possivel como expressao de desprezo pela educagao. 

"Assim, os habitantes dos paises subdesenvolvidos, no afa de adquirirem 
mais adequado padrao geral de consumo, concorrem continuamente para 
arruinar as futuras geragoes de jovens, procedimento que lembra o dos 
camponeses forgados pela fome a colher o grao antes de amadurecido". 
(United Nations, Department of Social Affairs, The Determinants of Po- 
pulation Trends New York 1953, pag. 265) traduzido e transcrito por 
CALDEIRA, C.: 1960, p. 15. 

(20) Idem, pag. 27. Omitimos o fator cultural, pois praticamente t6das as cul- 
turas aprovam, implicita ou explicitamente, o emprego de menores no tra- 
balho produtivo. 

(21) Idem, pp. 88 e segs. 
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Enquanto aumenta a capacidade produtiva (e consumidora) da cida- 

de, a do campo diminui, num processo cumulative que so se interrom- 

pe com a urbanizagao do campo, ou seja com a inversao da corren- 

te migratoria; inversao esta que ja esta ocorrendo em certa escala 

no Estado de Sao Paulo, com a industrializa^ao das cidades do "in- 

terior". Contudo eses processo, evidentemente, e muito lento — 

basta lembrar a lentidao da urbanizagao das proprias cidades — e, 

enquanto ele nao se completa, permanecem praticamente inalterados 

os problemas do menor na zona rural. 

Tais problemas sao: 1) de ordem geral, dizendo respeito as 

condigoes de moradia, alimentagao e trabalho da populagao rural; 

2) de carater especificamente educacional, decorrentes do pequeno 

aproveitamento escolar. Esse pequeno aproveitamento vai da au- 

sencia total (nenhuma freqiiencia) a escola por causa do trabalho 

em tempo integral — conseqiientemente nenhum proveito — ate a 

freqiiencia irregular e aproveitamento mmimo, decorrentes do tra- 

balho em tempo parcial e, dos trabalhos agricolas estacionais (22). 

Os problemas aqui citados sao devidamente reforgados pela ausen- 

cia de legislagao pertinente e por "conivencia" da que existe (23). 

Nao e muito dificil perceber o quanto tudo isto dificulta seja 

a mobilidade horizontal campo-cidade (que, como ja vimos, nao e 

mero equivalente da migragao rural urbana), seja a mobilidade ver- 

tical (urbana ou rural), seja ainda os proprios processos de urba- 

(22) Clovis Caldeira, pdg. 43. 
(23) Idem, pp. 61-65. A Consolidagao das Leis do Ensino, decreto estadual n9 

17.698, de 26-11-1947, assim se expressa com referenda ci obrigatoriedade 
escolar; (Art. 148) — "Sao obrigadas a freqiiencia escolar todas as crian<;as 
de oito a catorze anos. (§ unico) Ficam as crianqas em idade escolar 
isentas da obrigatoriedade; a) quando residirem a mais de dois quilometros 
da escola publica, ou quando na escola nao houver vaga; b) quando sofre- 
rem de incapacidaC^ fisica ou mental, ou de mol^stia contagiosa ou repugnan- 
te; c) quando forem indigentes, e nao se Ihes possa oferecer assistenda es- 
colar". Logo em seguida (art. 149), sao estabelecidas as penalidades para 
os responsdveis pelo menor em caso de nao-observancia da obrigatoriedade 
escolar, "A infraqao deste artigo — diz o texto legal — ou de qualquer de 
seus pardgrafos (o artigo 149 define a responsabilidade dos pais, tutores e 
rcsponsdveis pelo menor, em termos de obrigatoriedade escolar), depois de 
notificagao com oito dias de antecedencia, acarretari ao pai, tutor ou res- 
ponsavel ou patrao (que pelo § 2^ do mesmo artigo deve permitir que me- 
nores a seu serviqo freqiientem a escola), a pena de detengao de quinze 
dias a um mes, ou multa de trezentos a quinhentos cruzeiros, a (inteiro) 
critdrio da autoridade competente". 
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niza?ao e industrializagao (entendidos como formagao de uma nova 

mentalidade, de um modo de vida diferenciado), que, por isso mes- 

mo, raramente ocorrem dentro de uma gera^ao. Isto explica tam- 

bem o carater tradicional de boa parte das relagdes sociais vigen- 

tes, o estagio elementar da cultura de massas emergente — tanto no 

campo, como na cidade — e o fato de processes como a seculari- 

zagao e a cosmopolitiza9ao do comportamento social se produzirem 

a margem da educagao, e, muitas vezes, apesar da educagao. 

Na mobilidade social vertical do meio urbano e industrial, a 

educagao tem grande importancia, muito embora o nivel educacio- 

nal nao esteja obrigatoria e significativamente relacionado com o in- 

dice de mobilidade (24). Ela tern o poder, se nao de determinar, 

pelo menos de favorecer ou desencorajar a mobilidade social, de 

acordo com seu valor relativo ao status herdado do individuo. Em 

outras palavras, tem o poder de reforgar o processo de estratifica- 

gao em curso, e, atraves deste, a propria estrutura da sociedade. 

Esta, porem, nao e estatica (muito pelo contr^rio) e a relatividade, 

a que antes fizemos referencia, impede qualquer generalizagao no 

tempo e no espago. Em determinadas circunstancias, um tipo de 

educagao pode constituir-se num fator de mobilidade, e, logo em se- 

guida, uma vez mudadas essas circunstancias, transformar-se ate 

num obstaculo a essa mesma mobilidade (25). O "complexo do 

ensino primario", a que mais adiante faremos referencia, e um exem- 

plo tipico deste fenomeno. 

O mesmo ocorre no que se refere a urbanizagao e aos demais 

fenomenos culturais inerentes a mudanga social. Num estagio ini- 

cial, o sistema de educagao formal, e os seus varies subsistemas, por 

mais precarios que sejam, constituem poderosos fatores de apres- 

samento de tais processes. Conservando-se inalterados, porem, nao 

tardam a tomar-se obstaculos ao seu desenvolvimento. Essa altera- 

gao de fungoes dentro da sociedade inclusiva tende a transformar a 

sua propria natureza institucional: os tragos institucionais associati- 

vos cedem lugar aos tragos institucionais comunitarios, a tal ponto 

que, um mesmo tipo de escola, localizado em pontos diversos do es- 

(24) HUTCHINSON, B.: 1960, pp. 9-10; MOREIRA, J. R.: 1960, pp. 125 e 
segs. 

(25) Percebido e apontado por HUTCHINSON, B.: 1960e, pp. 194 e segs. 
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pago social, tende a incorporar padroes de comportamento e valores 

diferentes de acordo com a sua situa^ao. (E' o que ocorre, como 

vimos antes, com a escola primaria no meio rural e no meio urba- 

ne). E' claro que essa tendencia nao e insuperavel nem unilateral, 

havendo casos em que o proprio grupo instituinte resolve alterar as 

caracteristicas associativas da institui^ao, a fim de ajusta-las as ca- 

racteristicas comunitarias mais amplas, que, evidentemente, nao sao 

estaticas. 

Todos esses fatos, e mais a ja citada fragmentagao do sistema 

educacional paulista, nos obrigam, mais uma vez, a analisa-lo por 

setores, para, em seguida tentar chegar a algumas conclusoes de 

carater geral. Desta vez, porem, partimos de sub-conjuntos previa- 

mente definidos, inclusive no que se refere aos seus aspectos dina- 

micos de continuidade, ou seja, diferenciados quanto aos seus res- 

pectivos membros "permanentes": os professores. Isto nos permite 

falar sucessivamente dos complexes de ensino primario, medio e 

superior. 

Encarado isoladamente, o ensino primario paulista permaneceu, 

no periodo considerado, "conceitualmente" inalterado, ao mesmo tem- 

po que sua estrutura passava por uma fase de grande expansao quan- 

titativa. Dentro do sistema educacional geral, e com rela^ao a ele, 

suas caracteristicas (principalmente as funcionais) comegaram a al- 

terar-se, a medida que a necessidade de crescimento numerico dos 

alfabetizados foi sendo substituida pela necessidade de uma escolari- 

dade de maior extensao e de maior aprofundamento qualitative, em 

virtude do crescimento e das modificagoes dos demais niveis de en- 

sino, e, tambem, do crescimento e modificagao da estrutura socio- 

economica inclusiva. Com isso, o ensino primario, de fator de desen- 

volvimento economico e de mudanga social, que ainda era ha alguns 

anos atras, passou a ser, em virtude da persistencia de suas caracte- 

risticas iniciais de 'simples escola de alfabetizagao", obstdculo a esses 

mesmos processes, surgindo dai a necessidade de sua "^£0™^, cada 

vez mais patente nos dias que correm. 

Essa necessidade de redefinigao atinge em cheio, nao apenas os 

objetivos, o funcionamento, os curriculos e programas de escola pri- 

mdria, mas tambdm a formagao de seu magistdrio, ja, a esta altura, 

insatisfatoria, tanto do ponto de vista intelectual como no que se re- 
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fere ao seu estagio pr^-burocratico de profissionalizagao e a manu- 

ten?ao de concepgoes patemalistas com rela?ao as atividades docen- 

tes (26). "A formagao da sociedade de classes coincide com a degra- 

da^ao do magisterio primario, tanto no piano economico quanto no 

do prestfgio conferido a essa ocupa?ao... Os dados disponiveis per- 

mitem afirmar que a atual fase do magisterio primario, em seu pro- 

cesso de integragao a sociedade de classes, se configura como si- 

tuagao social estruturalmente de crise", na qual "a desintegragao da 

ideologia patemalista corespondente as escolas primarias e ao magis- 

terio nelas exercido nao se fez paralelamente a formagao e fortaleci- 

mento de uma nova etica de responsabilidade" (27). 

Situagao inteiramente diversa e a que encontramos no complexo 

do ensino medio, que estd em franca expansao, tanto no que diz res- 

peito a ampliagao da rede escolar e do numero de matriculados, co- 

mo no que diz respeito a formagao de professores. £sses dois aspec- 

tos, alias, estao intimamente interligados, desempenhando as Facul- 

dades de Filosofia, em rela^ao a esse mvel, "papel similar ao que ti- 

veram as escolas normals com referencia ao ensino primario" (28). 

Acrescentando a isso a transforma9ao qualitativa operada nele pelo 

grupo social instituinte, justamente no periodo considerado, ao in- 

tegrar progressivamente os cursos tecnico-profissionais no sistema de 

ensino medio, verifica-se que os tragos institucionais associativos des- 

se nivel de ensino sao quase que contrarios aos do ensino primario. 

Estamos em presenga de um conjunto de escolas que, de obstaculo a 

mudanga e ao desenvolvimento, passaram a ser, ou pelo menos ten- 

dem a constituir-se em, fator positive do processo. Os problemas 

nesse caso sao mais quantitativos, e assim continuarao sendo enquan- 

to o sistema estiver em expansao. Esta, porem, depende de condi- 

goes institucionais gerais da sociedade inclusiva (manutengao ou nao 

do ritmo de mudanga global), e do resto do sistema educacional, ou 

seja da diminuigao da seletividade no ensino primario e da formagao 

de professores em numero suficiente pelo ensino superior. 

Finalmente, no complexo do ensino superior, pode-se notar que 

a redefinigao instituicional tem-se processado relativamente mais de- 

(26) PEREIRA, L.: 1960, cap. IV; 1963, cap. III. 
(27) PEREIRA, L.: 1963, pdg. 224. 
(28) NOGUEIRA, O.: 1963, pig. 71. 
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pressa do que nos outros sub-conjuntos do sistema educacional. O 

mesmo ocorreu, alias, com a sua expansao, que foi, proporcionalmen- 

te pelo menos, a maior de todas. A "reforma unive^sitaria', tem-se 

desenvolvido, nos ultimos anos, paralelamente a essa expansao: "mes- 

mo nas escolas onde o peso da tradi^ao, isto e da rotina, mais sufo- 

cava as tendencias renovadoras do ensino, existe forte pressao, tanto 

por parte dos alunos, quanto por parte de nucleos de professores mais 

interessados na melhoria do ensino, para a introdu^ao de novas tec- 

nicas didaticas e para a reorganizagao dos curnculos" (29). £ste 

fenomeno, que tern sido acompanhado pela legislagao e pela atuagao 

organizatorio-administrativa dos grupos sociais instituintes, tern sua 

explicagao na relagao direta do ensino superior a tecnologia cientlfica 

subjacente ao desenvolvimento economico da sociedade urbana e in- 

dustrial . 

A tendencia basica e o criterio de avaliagao social desse pro- 

cess© esta na profissionalizagao quantitativa e qualitativamente com- 

pativel com o estagio de mudanga estrutural do sistema social inclu- 

sive. Embora limitada pela seletividade do ensino medio e primario, 

pode-se dizer que, do ponto de vista quantitativo, a formagao de pro- 

fissionais de mvel superior tem sido relativamente satisfatoria no 

Estado de Sao Paulo, que, devido aos seus atributos de "polo de 

desenvolvimento" tem se beneficiado tambem da vinda de profissio- 

nais de outros Estados. Os filhos destes tendem, inevitavelmente, a 

reforgar o contingente da clientela dos cursos superiores (30). Os 

maiores problemas, por paradoxal que parega, sao ainda de ordem 

qualitativa e decorrem, em boa parte, da falta de uma carreira docen- 

te estruturada, sendo ainda muito grande o mdice de auto-recruta- 

mento direto (ou seja de aproveitamento direto e imediato de recem- 

formados) para o provimento de cargos no magisterio superior. Isto 

faz com que a profissionalizagao nao se faga no ritmo e no mvel de- 

sejado, dada a permanencia de padroes tradicionais de trabalho aca- 

demico (31), padroes esses ligados a formagao de "elites" para uma 

sociedade ainda pre-industrial (32), e nao de profissionais para uma 

(29) CARDOSO, F. H.: 1962, p4g. 60. 
(30) HUTCHINSON, B.: 1960c, pp. 183-184. 
(31) FRANCO MOREIRA, M. S.: 1962, pp. 51-54, 73 e segs. 
(32) Idem, pp. 38-40. 
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sociedade em intensa urbaniza9ao e industrializagao como e o caso 

presente. Desta forma, pode-se dizer que o sistema de ensino superior 

ainda esta ensaiando seus primeiros passes no piano da educa^ao uni- 

versitaria modema, tentando encontrar sua verdadeira e definitiva 

imagem nas varias areas do conhecimento. Uma vez que sua diversi- 

ficagao atual foi alcangada apenas recentemente, e natural que, como 

subsistema diferenciado, ainda esteja em plena formagao. 

Por essas tres perspectivas setoriais, pudemos comprovar, mais 

uma vez, que o sistema educacional global e as suas varias partes 

assumem tantas configuragoes instituicionais quantos forem os esta- 

gios do processo de mudanga social. Como se viu repetidas vezes, a 

educagao nao so intervem na mudanga como tecnica social, ou melhor, 

como processo social, mas e tambem afetada por ela, como conjunto 

de instituigdes do sistema social. Neste sentido, a educagao nao e 

mais apenas uma abstragao das fungoes de determinado tipo de gru- 

pos sociais organizados, mas sim uma entidade concreta da socieda- 

de global. Conjunto integrador do todo social, principalmente em 

seu nivel elementar, a educagao tende a reproduzir as caracteristicas 

e as tensoes da sociedade em que ela se produz. Ela tende a refletir 

em suas condigoes todas as "contradigoes" do sistema social inclusivo. 

Seus membros participam de outras instituigoes e trazem para a edu- 

cagao formas e tragos de comportamento a elas inerentes (33). A 

relativa rigidez da estrutura social e a resistencia por vezes sociopd- 

tica a mudanga, vigente em seus diversos segmentos nao poderiam, 

assim, deixar de refletir-se na educagao como um todo e nos seus 

vdrios setores. 

A educagao na sociedade de classes, urbana e industrial, e um 

conjunto de instituigoes amplo e complexo, que so pode ser apreendi- 

do por imagens parciais. Esta fragmentagao da realidade e de sua 

representagao, tern sido uma das maiores causas da inadequagao do 

procedimento de educadores, administradores e cientistas sociais, no 

tratamento de seus problemas teoricos e praticos. Neste trabalho, ten- 

tamos dar o devido destaque a amplitude das instituigoes educacio- 

nais, a sua complexidade como todo, e ao interrelacionamento de 

(33) As implicagoes deste fenomeno foram bem analisadas por FORACCHI, 
M. M.: 1960a. 
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seus varios setores, entre si e com o sistema social inclusivo. Suas 

relagoes com este sao essencialmente dinamicas, pois ambos passam 

por um processo de mudanga, e esta, por sua vez, so pode ser infe- 

rida e avaliada indutivamente, ex-post-facto, a partir de uma previa 

investigagao dos sistemas social e educacional. So por meio de tal 

investiga?ao e que se consegue determinar com precisao as parti- 

cularidades especificas — seja da estrutura social, seja das institui- 

goes educacionais — a partir das quais se possa diagnosticar rigo- 

rosamente as fungoes inovadoras e diferenciadoras da educagao den- 

tro do processo de mudanga social. Neste trabalho tentamos esta- 

belecer um roteiro teorico e explorar algumas sugestoes para seu 

future estudo em termos cientificos. 
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Quadro I 

EVOLUCAO DA DISTRIBUigAO ETARIA DA POPULACAO 

PAUL1STA (1950-1960 em milhares arredondados) 

IDADES 1950 1960 DIFERENQA 
(a mais) 

0-9 2.443,3 3.470,5 1.027,2 
10-19 1.974,6 2.804,8 830,2 
20-29 1.728,5 2.455,2 726,7 
30-39 1.206,3 1.713,5 507,2 
40-49 859,3 1.220,6 361,3 
50-59 508,0 721,5 213,5 
60-69 266,3 478,3 212,0 

70-79 101,7 144,4 42,7 
80 e mais 34,0 48,3 14,3 
TOTAIS 9.122,0 12.974,7 3.935,1 

Fontes: Os dados referentes a 1950, dos quais foram excluidas 
12,4 mil pessoas de idade ignorada sao censitarios e foram reprodu- 
dizos de Oracy Nogueira (op. cit., pag. 18), enquanto os de 1960 
sao projeqoes elaboradas a partir dos primeiros e apresentados em 
PLADI, pdg. 37. 

Quadro I A2: 

INDICES DE CONCENTRAQAO DEMOGRAFICA 

DESIGNAQAO NtJMEROS POPULAQAO 
1940 1950 1960 1940 1950 1960 

municipios de mais de 
100 mil habitantes 3 (270) 4 (369) 
distritos com mais de 
50 mil habitantes 7 (588) 11 (758) 
cidades com mais de 
20 mil habitantes 16 (270) 25 (369) 
vilas com mais de 
10 mil habitantes 0 (317) 1 (386) 

11 (503) 1.621.769 2.681.237 5.392.190 

28 (837) 1.778.155 3.008.415 6.205.647 

47 (503) 1.915.876 3.248,454 5.917.585 

5 (334) _ 16.022 163.123 

Obs: Os numeros entre parentesis representam os totais do Estado. 
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Quadro I A3: 

PESSOAS QUE MORAM EM CIDADES 

(sedes de municipios com mais de 10 mil habitantes) 

Anos 1940 19S0 1960 

Populaqao Total 7.180.316 9.134.423 12.474.699 

Popula(;ao Urbana 2.930.937 4.552.042 7.805.394 

% 40% 49% 60% 

Quadro I A4: 

RELAQAO DOS MUNICIPIOS DE MAIS DE 100.000 

HABITANTES (1960) 

CIDADE HABITANTES 

Sao Paulo 3, .825.351 

Santos 265.753 

Santo Andre 245.147 

Campinas 219.303 

Ribeirao Preto 147.361 

Sorocaba 138.323 

Jundiai 118.874 

Piracicaba 116.190 

S. Caetano Sul 114.421 

Guarulhos 101.273 

Mogi das Cruzes 100.194 

TOTAL 5, .392.190 

Fonte IBGE: SERVigO NACIONAL DE RECENCEAMENTO, Est. de Sao 
Paulo, Sinopse Preliminar do Censo Demogrdfico de 1960, 
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Quadro I Ag; 

DECLINIO DA POPULA^AO RURAL DO EST. DE S. PAULO 

Anos Total do Estado Rural % do Total 
(em milhares) 

1948 8.494 4.087 48,1 

1949 8.801 4.138 47,0 

1950 1.134 4.184 45,8 

1951 9.460 4.228 44,7 

1952 9.798 4.268 43,6 

1953 10.148 4.302 42,4 

1954 10.510 4.330 41,2 

1955 10.885 4.350 40,0 

1956 11.274 ^ 4.361 38,7 

1957 11.657 4.371 37,4 

1958 12.103 4.361 36,0 

1959 12.535 4.338 34,6 

1960 12.995 4.300 33,1 

1961 13.438 4.247 31,6 

1962 13.958 4.217 30,2 

Fonte: Secretaria da Agricultura — "Estado e Tendencias da Agricultura Paulis- 
ta" {Agricultura em Sao Paulo, Boletim da Divisao de Economia Rural, ano X, 
n9 S e 6, maio-junho de 1963 pag. 20). 

Quadro I A6: 

TAXAS MfiDIAS ANUAIS DO CRESCIMENTO DO PRODUTO 
REAL 

SETOR I9 periodo 
1947-1952 

29 periodo 
1952-1960 

media 
1947-1960 

Primdrio 8,6 1,7 4,3 

Secunddrio 8,7 13,9 11,9 

Tercidrio 5,6 6,2 6,0 

PRODUTO REAL 7,3 7,6 ■ 7.5 

Fonte\ 11 Piano de A^ao pdg. 39. 
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Quadro I A7: 

EVOLU^AO SETORIAL DA RENDA (em percentagem) 

(1950-1960) 

SETOR 1950 1956 1960 

Primdrio 29,9 26,7 23,4 
Secundario 28,3 30,6 33,2 
Tercidrio 41,8 42,7 43,4 

Fonte: Revista Brasileira de Economia, ano 16, n9 1, mar<;o 1962. 

Quadro I Bi: 

PARTICIPAQAO RELATIVA DOS PRINCIPAIS SETORES 

INDUSTRIAIS 1950-1960 

SETORES INDUSTRIAIS 1950 SETORES INDUSTRIAIS 1960 

 %  % 

Produtos Alimentares 24,62 Produtos Alimentares 17,69 
Textil 22,79 Textil 13,38 
Metalurgica 8,18 Transporte 10,75 
Quimica 6,42 Quimica 10,68 
Minerals nao metalicos 4,80 Metalurgica 9,18 
Vestuario e calqados 4,15 Mat. Eletricos e de Comu- 

nicaqoes 5,74 
Subtotal 70,96 67,42 

Fonte: PLADI pag. 226. 

Quadro I B2: 

DISTRIBUIQAO DA MAO-DE-OBRA PGR TAMANHO DE 

ESTABELECIMENTO (em porcentagem) 

CLASSES POR N9 1958 1962 
DE OPERARIOS CAPITAL OUTR. MUNIC. CAPITAL OUTR. MUNIC. 

0-5 5,60 9,28 5,77 7,89 
5-10 4,55 5,78 4,13 4,21 

10-20 6,35 6,37 5,51 4,60 
20-50 11,45 10,10 10,22 7,92 
50-100 11,48 7,94 10,66 6,89 

100-200 11,08 10,07 11,97 9,03 
200-500 19,38 15,62 19,96 15,57 
500-1.000 10,71 12,04 11,82 14,54 
+ de 1.000 19,40 22,80 19,96 29,35 

Fonte: PLADI pig. 254 (dados do SENAI). 
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Quadro I B3: 

DISTRIBUICAO GEOGRAFICA DA MAO-DE-OBRA INDUS- 

TRIAL EM SAO PAULO 1950-1962 (totals e porcentagens) 

Localizaqao 1950 1953 1956 1959 1962 

CAPITAL 389.202 451.086 498.322 538.759 592.844 
(57,84) (56,20) (56,00) (57,00) (55,49) 

OUTROS 223.667 351.522 390.615 406.309 475.507 
MUNIClPIOS (42,16) (43,80) (43,94) (43,00) (44,51) 

TOTAL 672.869 802.608 888.937 945.068 1.068.351 

Fonte: PLADI, pdg. 254 (dados do SENAI), 

Quadro I B4; 

UTILIZAQAO DAS TERRAS DO ESTADO (1959) 

Area total do estado 24,70 milhoes de ha 

PROPRIEDADES AGRlCOLAS 23,70 milhoes de ha 
Areas inaproveitadas 2,70 milhoes de ha 
CULTURAS (permanentes ou anuais) (*) 4,79 milhoes de ha 
MATAS (naturais e artificials) 4,03 milhSes de ha 
PASTAGENS 12,13 milhoes de ha 

Fonte: Salomao Schallan op. cit., pp. 102-103. 

(*) 83% das culturas referem-se a seis produtos: cafe, algodao, arroz, feijao, mi 
Iho, amendoim. 

Quadro I B5: 

CRESCIMENTO DA ECONOMIA AGRARIA PAULISTA 

ESPECIFICAgAO 1950 1960 

Pessoal ocupado 1.531.664 1.683.038 
Tratores 3.819 28.101 
Arados 224.947 286.580 
Bovinos 5.879.860 7.155.142 

Fonte: IBGE, Anario Estatlstico do Brasil (1963) pig. 58 e 68. 
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Quadro I B9; 

ESTABELECIMENTOS AGRICOLAS DO ESTADO DE SAO 

PAULO SEGUNDO GRUPOS DE AREAS — 1950-1960 

GRUPOS DE 1950 1960 
AREA (em ha) numero drea lavoura numero drea lavoura 

-de 10 65.003 373.682 300.049 146.041 765.653 658.244 
10 a-de 100 124.778 4.319.317 1.653.394 139.620 4.579.276 1.827.552 

100 a-de 1.000 29.186 7.843.330 1,592.908 30.339 8.150.645 1.694.5SS 
1.000 a-de 10.000 2.494 5.386.068 645.233 2.504 5.382.582 658.966 
10.000 e -f 60 1.085.185 66.049 62 1.176.649 133.393 
sem declara^ao 90 — — 275 — — 
TOTAL GERAL 221.611 19.007.582 4.257.633 318.841 20.054.805 4.973.300 

Fonte: Anudrio Estatistico do Brasil (1963) pags. 55 e 56. 

Quadro I B7: 

AREA PLANTADA COM OS 20 PRINCIPAIS PRODUTOS 

VEGETAIS DO ESTADO (em 1.000 ha) 

PRODUTOS Media 1948-52 Media 1953-57 1960 

ALIMENTlCIOS 1.619,0 2.039,9 2.534,7 
EXPORTAQAO 2.378,2 2.351,7 2.138,0 
Mat. Prima Ind. 427,0 566,9 842,0 
TOTAL GERAL 4.430,0 4.962,6 5.518,6 

Fonte: Secretaria da Agricultura, "Estado e Tendencias" pdg. 29. 
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Quadro I Ci: 

CONFRONTO DA RENDA REAL CAPITA E DA REND A 

AGRICOLA FOR HABITANTE DA ZONA RURAL EM 

CRUZEIROS DEFLACIONADOS (1948-1952) 

Anos Renda Geral Renda Agncola Per Capita For Habitante 

1950 74.091,2 21.242,0 8.112 5.120 

1951 77.710,0 21.047,6 8.214 4.978 

1952 81.234,7 22.527,4 8.291 5.278 

1953 84.835,0 22.719,8 8.360 5.281 

1954 87.052,3 26.882,0 8.283 6.208 

1955 91.258,4 27.194,8 8.384 6.251 

1956 92.051,1 22.894,0 8.165 5.250 

1957 96.198,8 25.811,0 8.232 5.905 

1958 105.116,8 24.351,4 8.685 5.584 

1959 100.856,3 25.620,9 8.046 5.906 

1960 105.573,4 25.390,0 8.137 5.905 

Fonte: Secretaria da Agricultura — "Eslado e Tendencias" pig. 21. 
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Quadro I Q: 

CONFRONTO DO SALARIO MINIMO DA CAPITAL COM OS 

SALARIOS MLDIOS AGRICOLAS, POR OCUPAgAO 

(1959-1960) 

ESPECIFICAgAO 

Salario Minimo em Sao Paulo 

segundo 
Salaries me dios agricolas principal 

ocupa^ao 

1. Administrador 

f homem 
2. Trabalhador Enxada ^ mulher 

mcnor 

3. Arador Comum 

4. Arador Mecanico 

5. Campeiro 

6. Carreiro ou Carroceiro 

7. Cortador de Cana 

8. Ferrador ou Ferreiro 

9. Lenhador ou Mateiro 

10. Tirador de Leite 

11. Tratador de Animais 

12. Tropeiro 

13. Vaqueiro 

IMPORTANCIA e CRUZEIROS 

58 a 10-60) (10-60 a 10-61) 

5.900 9.440 

1959: 1960: 

6.710 10.030 

3.650 5.080 
2.900 4.070 
2.170 3.110 

4.020 5.550 

5.210 7.150 

3.850 5.280 

3.840 5.310 

3.830 5.280 

4.520 5.940 

3.940 5.490 

3.850 5.310 

3.730 5.170 

4.020 5.670 

3.990 5.650 

Fonte: IBGE Anudrio 1963 pdgs. 280 e 283. 



Quadro I Di: 

CULTURA DE MASSA EM SAO PAULO 

ESPECIFICAgAO CAPITAL OUT. MUNIClPIOS TOTAL 

a) Impresses1 N<? Tiragem NO Tiragem N9 Tiragem 
jornais didrios matutinos 19 905.000 46 164.650 65 1.079.650 
jornais didrios vespertinos 7 507.061 6 18.500 13 525.561 
gazetas (menos de 4 ediqoes 

semanais) 65 962.450 260 478.030 325 1.440.480 
revistas 259 5.533.666 20 320.400 279 5.854.066 
outros periodicos (magazines 

rev, em quadrinhos) 11 57.180 1 1.000 12 58.180 

b) Casas de Espetdculo2 N9 Espectadores N9 Espectadores N9 Espectadores 
teatros 13 867.883 3 258.438 16 1.126.321 
cinemas e cine-teatros 178 44.259.881 659 57.235.058 837 101.494.939 

c) Emissoras3 NO Ouvintes4 N9 Ouvintes N9 Ouvintes 
rddio emissoras 18 696.2065 148 1.319.424® 166 — 
emissoras de TV 5 558.6807 3 — 8 — 

1 Fonte: IBGE, Anudrio Estatistico do Brasil (1963). 

2 Fonte: IBGE, Anudrio Estatistico do Brasil (1963). 

3 Fonte: Depto. de Estatistica do Est. de Sao Paulo, Cadastro por Municipio — 
Rddio difusao e Rddio Televisao (31-12-61), Sao Paulo, 1962. 

4 Fonte: IBOPE, Boletins Mensais de Audiencia. 

5 Apenas audiencia domiciliar, media de 11 meses de 1961. 

6 Levantamento feito em novembro de 1962, apenas nas zonas urbanas, baseada 
em amostra de 1.893.220 aparelhos computados. 

7 Apenas audiencia domiciliar, media dos 12 meses de 1961. 
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Quadro Hi: 

POPULAgAO E POPULAgAO ESCOLARIZADA DO 

ESTADO DE SAO PAULO 

DISCRIMINACAO 1940 1950 1960 

Populaqao do Estado 7. .180.316 9.134.423 12.427.154 
indice (1910 = 100) 216 275 374 

Ensino Primdrio 

populaqao de 7 a 11 anos 939.177 1.059.118 1.503.757 
matricula geral 771.399 1.068.079 1.926.297 
indice (1910=100) sss 768 1.385 
% da populaqao geral 10,7 11,7 15,5 
matricula efetiva 575.755 826.699 1.470.608 
% atendimento 7-11 anos 61,3 78,1 98,4 
nao matriculados 7-11 anos 

(efetivo) 363.422 232.409 24.149 

Ensino Midio 

popula^ao 12-18 anos 1 .171.138 1.374.300 1.962.692 
matricula geral 84.793 184.130 351.945 
indice (1910=100) 775 1.682 3.216 
% populaqao geral 1,18 2,02 2,83 
% atendimento 12-18* 7,2 13,4 18,0 
nao matriculados I, ,086.345 1.190.170 1.610.747 

Ensino Superior 

populaqao 19-23 anos 683.581 947.229 1.343.476 
matricula geral 4.989 12.111 26.795 
indice (1910=100) 806 1.957 4.187 
% populagao geral 0,069 0,133 0,209 
% de atendimento 0,3 1,3 2,0 
nao matriculados 678.592 935.118 1.316.681 

TOTAL 

popula^ao 7-23 anos 2. .793.896 3.380.647 4.801.935 
matriculados 665.537 1.022.940 1.858.348 
indice geral (1910=100) 572 839 1.530 
% populagao geral 12,0 13,8 18,5 
% atendimento 7-23 23,0 30,3 38,7 
nao matriculados 2 .128.359 2.357.707 2.943.587 

Fonte: NOGUEIRA, O; 1963 pdg. 132, 133 e 135. 
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Quadro II2: 

POPULAgAO ESCOLARIZADA DO ESTADO DE SAO PAULO 

(1960) 

NlVEL E TIPO N<? TOTAL TOTAL 

PRIMARIO 

Pre-primdrio 
Fundamental Comum 
Fundamental Supletivo 
Complementar 

MRDIO 

1Q Ciclo 

Ginasial 
Comercial 
Industrial 
Agricola 

2<> Ciclo 

Colegial 
Comercial 
Industrial 
Agricola 
Normal 

SUPERIOR 

Graduaqao 
Pos-Graduagao 

53.754 
1.689.289 

151.802 
31.452 

210.358 
47.711 

8.221 
742 

31.944 
30.012 
3.373 

226 
19.358 

25.915 
880 

2,332 
73,287 
6,586 

1.926.297* 1,364 

9,126 
2,070 
0,357 

267.032* 0,032 

1,386 
1,302 
0,146 
0,010 

84.913** 0,840 

26.795** 
1,124 
0,038 

83,569 

11,585 

3,684 

1,162 

TOT A IS 2.305.037 100% 

Fonte: NOGUEIRA O: 1963, pdg. 136. 

♦ Matricula Geral. 
** Matricula IniciaL 
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