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"A Educagao nao pode, certamente, 
resolver sozinha o problema da desorga- 
nizagao social; contudo, sem objetivos 
educacionais nenhum piano para integra- 
gao podera ter significado decisivo". 

Karl Mannheim 

Freedom, Power and Democratic Planning', 
p. 259. 





PREFACIO 

Karl Mannheim ocupa uma posigao proeminente entre os 
cientistas socials da primeira metade do seculo XX. Vista em 
con junto, a sua e a mais bela carreira intelectual realizada por 
urn especialista nesse pen'odo de tempo. Embora nao tenha 
conseguido atingir os objetivos de trabalho que se propos, o que 
o converteria numa especie de Newton ou de Darwin da socio- 
logia, imprimiu consideravel avango aos estudos sociologicos 
sobre o conhecimento, deu nova dignidade e importancia as 
questoes referentes a aplicagao nas ciencias socials e propoz 
novas bases a compreensao das relagdes das ciencias socials 
entre si e com a filosofia. Sob varios aspectos, sua contribuigao 
transcende ao campo da ciencia, propondo-se corajosamente os 
problemas fundamentals de nossa era, a luz de um ponto de 
vista que conjuga, harmoniosamente, os dados da historia com 
os resultados das investigagoes psicologicas, antropologicas e 
sociologicas e com os criterios eticos de reflexao sobre a reali- 
dade social. 

Ainda e cedo para examinar-se, em profundidade, o signi- 
ficado e as conseqiiencias de seu produtivo labor intelectual. 
A sociologia se acha numa fase de "crise" de crescimento, sen- 
do impossivel avaliar-se como os especialistas irao aprcveitar, 
em diferentes diregoes, o legado positive que nos deixou. Mas, 
ja se pode dar balangos mais ou menos exatos de sua contri- 
buigao em setores bem determinados. Marialice Mencarini Fo- 
racchi tentou essa empresa em relagao a um dos aspectos mais 
complicados do pensamento de Mannheim: como ele via os pro- 
blemas educacionais de nossa epoca e como se propunha a in- 
tervengao racional sobre suas matrizes psico-sociais ou histo- 
rico-sociais, atraves do planejamento vinculado a reconstrugao 
social. Numa sociedade em mudanga, a educagao deve servir, 
simultaneamente, para criar um novo tipo de personalidade e 
um novo tipo de ordem social — em suma, para produzir um 
novo tipo de homem, identificado com novos valores socials, e 
para assegurar um novo padrao de equilibrio social capaz de 
promover estabilidade atraves de transformagoes incessantes 
da estrutura social. Em outras palavras, Mannheim teve o me- 



rito de analisar os desafios educacionais do presente em termos 
da significagao que a solugao dos problemas educacionais tem 
para a reforma social, o que o forgou a refletir sobre as medi- 
das suscetiveis de alterar a capacidade de atuagao responsavel 
dos indivfduos e de modificar, correlatamente, as "regras do 
jogo" no cenario mais amplo da vida social organizada. 

A escolha de um tema de semelhante envergadura, para sa- 
tisfazer aos requisites de um curso de especializagao, revela 
notavel maturidade intelectual associada a certa audacia cien- 
tffica e a boa dose de discernimento na apreciagao das contri- 
buigoes teoricas de um grande investigador. Essas qualidades 
explicam porque a autora foi bem sucedida, mesmo nas passa- 
gens mais dificeis de seu trabalho. Apesar da limpidez dos 
textos, do vigor do estilo e do impacto convincente das expla- 
nagoes de Mannheim, suas paginas sao, com freqiiencia, de 
compreensao dificil. Elas exigem conhecimento previo de mui- 
tas obras importantes no campo da historia, da filosofia, da psi- 
cologia e da sociologia, com freqiiencia impoem domfnio quase 
completo dos resultados de suas investigagoes em campos apa- 
rentemente desconexos e, acima de tudo, precisam ser "com- 
partilhadas", no sentido de uma complementagao ativa, que 
apele tanto para a competencia quanto para a imaginagao do 
leitor. 

Estamos, portanto, diante de um ensaio que reune as prin- 
cipais qualidades de uma contribuigao desse genero, digno a 
todos os titulos do objeto que se propos e das elevadas ambi- 
goes intelectuais de que resultou. Contudo, ha algo mais a sa- 
lientar. A autora soube evitar o torn apologetico, a discussao 
tendenciosa, a analise sem fulcro critico definido. Nao nos con- 
vida a "acreditar" em Mannheim; leva-nos, aqui e ali, com 
amplitude de vistas, a sondar as perspectivas que ele nos abre 
nas diferentes investigagoes que empreendeu. Tudo se passa 
como se estivessemos acompanhando o proprio processo de ana- 
lise a que submeteu as ideias mais caras e as conclusoes mais 
decisivas do ilustre sociologo, e se nos fizesse um apelo direto 
para entender e continuar a sua obra, como deve suceder em 
toda interpretagao de carater cientifico. Isso define bem a im- 
portancia desta monografia, como ensaio de balango teorico e 
como sugestao para tentativas do mesmo genero, com a qual 
inauguramos a publicagao dos melhores trabalhos dos alunos de 
especializagao da Cadeira de Sociologia I. 

Sao Paulo, 5 de Julho de 1960 

Florestan Fernandes 



INTRODUgAO 

Nao e facil justificar a escolha de um tema para analise, 
porque sao diversas e complexas as motivagoes que nos orien- 
tam. Freqiientemente, aos fatores intelectuais, de natureza 
racional, acrescentam-se outros, mais relacionados com a per- 
sonalidade individual do que com a formagao cientifica. E' 
nesse sentido que Mannheim (1) afirma nao ser puramente 
intelectual o ato que nos induz a reverificar nossas ideias. Nele 
combinam-se, de maneira igualmente intensa, elementos emo- 
tivos e volitivos e, em fungao deles, ousamos, as vezes, discutir 
e avaliar habitos mentals anteriormente adquiridos. 

O que assume importancia real, agora, para nos, e, sobre- 
tudo, rever, com perspectiva critica, aspectos decisivos da nossa 
formagao sociologica, submetendo-os a dura empreitada da 
realizagao de um trabalho teorico. Existe, segundo pudemos 
comprovar, inquestionavel sentido de aprendizagem em um 
trabalho dessa natureza. Se antes o julgavamos mais impor- 
tante ou de maior interesse, pudemos hoje, nos con veneer dos 
enormes riscos que ele envolve. O trabalho teorico supoe como 
condigao fundamental uma razoavel capacidade de sintese alia- 
da ao dominio seguro dos principals problemas de teoria e de 
pesquisa da disciplina cientifica em questao. Essas condigoes, 
que, proporcionadas pela maturidade intelectual, acarretam a 
integragao, a cada instante mais completa, do investigador nos 
problemas da sua disciplina, nao sao facilmente encontradas 
naqueles que, como nos, cumprem as primeiras exigencias da 
formagao universitaria. For isso, certamente, enfrentamos 
imensas dificuldades na fase de elaboragao do trabalho e por 
isso, tambem, encontramos, ja agora, algumas restrigdes a opor- 
Ihe. Mas nao ha diivida que, foi extremamente compensador 
realiza-lo. Familiarizamo-nos com os escritos de Mannheim 
que, para nos, e dos sociologos modemos o que mais rica con- 
tribuigao trouxe a sociologia discutindo com sensibilidade e 

(1) — cf. Ltbertad y Planificacion — pag. 282. 
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argucia os problemas da nossa civilizagao e tendo, ainda, a 
coragem pouco comum, de questionar seus fundamentos ideo- 
logicos. 

Alem da indiscutfvel qualidade dessa faceta de sua obra, 
as analises empreendidas na esfera da educa^ao, a rigor pouco 
conhecidas, destacam-se por seu carater de inovagao e de atua- 
lidade. Os temas educacionais sao, em geral, fascinantes e a- 
parentemente simples em sua complexidade teorica. O cres- 
cente relevo que a educagao adquire no mundo moderno, as 
facilidades que paulatinamente angariam os projetos de refor- 
ma e de pesquisa, convertem-na num topico frequente de dis- 
cussao nao sendo raros os pensadores que tentaram aborda-la 
de forma original. Desses, atualmente, destacam-se alguns que 
obtiveram resultados positives e contribuigoes efetivas para o 
conhecimento empfrico ou teorico desse processo (2). No res- 
tante, as contribuigoes sao, em sua imensa maioria, vazias e 
estereis na medida em que se revelam incapazes de analisar, 
com criterio cientifico e com objetividade, o fenomeno educa- 
cional confundindo-o com a teoria pedagogica ou com a pratica 
educativa. Mannheim, pelo contrario, nao escreveu exaustiva 
e sistematicamente sobre a educagao mas a leitura de suas 
obras nos evidencia de que forma as preocupagoes educacio- 
nais infiltravam-se em sua reflexao, absorviam o seu pensa- 
mento emprestando um aspecto positive as suas elaboragoes. 

Nossa principal tarefa, nesse trabalho, consistira na tenta- 
tiva de sistematizagao de sua contribuigao a analise sociologica 
da educagao. A forma que nos pareceu mais adequada para al- 
cangarmos tal' objetivo foi a de procurar compreender as preo- 
cupagoes educacionais do autor em termos do contexto mais 
amplo de suas ideias gerais. Sem duvida, tinhamos perfeita- 
mente em conta ao escolhermos essa modalidade de interpre- 
tagao, que tal opgao envolveria certas dificuldades que talvez 
comprometessem o trabalho, tornando-o mais irregular e vul- 
neravel., Isso porque, deven'amos percorrer, ainda que breve e 
superficialmente toda a complexa trajetoria das ideias de 
Mannheim. Foi o que procuramos fazer embora sentissemos, 

(2) — Dentre os trabalhos mais recentes referimo-nos, em particular, 
ao do Prof. Florestan Fernandes: A Ciencia Aplicada e a 
Educagao como fatores de Mudan^a Social Provocada — e po 
trabalho do Dr. Anisio Teixeira — Educagao nao e privilegic 
que embora sendo de teor e de natureza diferentes contribuem 
positivamente para o enriquecimento do conhecimento obje • 
tivo do processo educacional brasileiro. 
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depois, a quase impraticabilidade da manipulagao sintetica das 
nogoes basicas discutidas pelo autor. Julgamos, entretanto, te- 
lo conseguido numa medida razoavel, suficiente, enfim para 
apreender" os tragos gerais mais marcantes do seu pensamento. 
Constatamos, a esse respeito, ser totalmente ilusoria a, tantas 
vezes comentada, falta de unidade dos trabalhos de Mannheim. 
Muito pelo contrario, existe no desenvolvimento de sua obra 
uma unidade ou coerencia basica de propositos explicitada pela 
constante intengao de apresentar solugao racional e humanis- 
tica para as questoes cruciais de uma sociedade em transigao. 
Por tais motivos, nao se pode, na analise do seu pensamento 
destacar ou isolar um aspecto particular sem articula-lo aos de- 
mais, pois e no conjunto organizado de suas ideias que cada 
problema se completa e adquire sentido. 

Tentamos, alem disso, eliminar, sempre que possivel, qual- 
quer referencia de ordem pessoal ou critica com relagao as 
ideias do autor. Nem sempre o conseguimos, na proporgao de- 
sejada, porque um autor como Mannheim convida-nos insis- 
tente e freqiientemente a reflexao, tal e o poder sugestivo e 
estimulante das solugoes que defende. E, na verdade, extrema- 
mente dificil, evitarmos qualquer modalidade de projegao pes- 
soal e critica na avaliagao positiva ou negativa de suas con- 
vicgoes mais caras. Procuramos, contudo, nao nos distanciar- 
mos em demasia do nosso objetivo principal; a compreensao das 
variaveis centrals do pensamento de Mannheim, fisse proposito 
teria sido atingido de maneira mais satisfatoria se dispusesse- 
mos de dados exatos e completes sobre a biografia de Man- 
nheim. Muitos aspectos ainda discutiveis de sua obra poderiam 
ser esclarecidos a luz da sua experiencia de vida. O que, en- 
tretanto, dela conhecemos serviu-nos, embora precariamente, 
para o esclarecimento de alguns pontos menos claros de suas 
elaboragoes. 

Apos a exposigao breve das condigoes em que foi realizado 
nosso trabalho, devemos discriminar os topicos que nele serao 
focalizados. O primeiro capitulo constara de uma analise geral 
das relagdes que se podem estabelecer entre a sociologia do 
conhecimento e a teoria do planejamento, com o objetivo de 
demonstrar que entre ambas existe uma relagao dinamica de 
mutua complementaridade. No capitulo II examinaremos de 
que forma o planejamento democratico se vincula a ordem so- 
cial do presente e quais as fungoes que nela desenvolve. Nosso 
campo de analise sera propositadamente restringido no tercel- 
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ro capitulo, no qual discutiremos as ideias educacionais de 
Mannheim, tentando dar um balango crftico de sua contribui- 
^ao a analise sociologica da educagao. Nas conclusoes serao re- 
sumidos, sinteticamente, os resultados apresentados em cada 
capitulo isolado de maneira a proporcionar ao leitor uma visao 
esquematica do desenvolvimento do trabalho. E' excusado assi- 
nalarmos que o capitulo terceiro constitui a parte,, principal do 
trabalho, tendo exigido, por isso, maior elaboragao. A esse res- 
peito, desejamos insistir, mais uma vez, que os resultados apre- 
sentados estao longe de ser definitivos. Pelo contrario, sabe- 
mos serem as formulagoes teoricas sobre o problema da educa- 
gao de natureza controversa, altamente discutivel, suscetiveis, 
portanto, de posteriores reelaboragoes. Aguardamos, nesse sen- 
tido, sugestoes criticas positivas que nos permitam alcangar, de 
forma mais cabal, o sentido especifico da atividade educacional, 
tal como se desenvolve na civilizagao contemporanea. Se con- 
siderarmos o papel marcante que a educagao, conjugada com 
outras tecnicas sociais, podera desempenhar na superagao dos 
problemas sociais do presente, sentiremos a urgencia e a ne- 
cessidade de reformulagao objetiva dos temas educacionais. 

Nao poderiamos dar por encerrada essa introdugao sem nos 
referirmos de forma especial e extremamente grata a atitude 
generosa e amiga do Professor Florestan Fernandes, nao so o 
orientador do trabalho mas tambem dos seus principals incen- 
tivadores. Foi gragas as condigoes de compreensao e de esti- 
mulo sem as quais nenhum trabalho intelectual se torna possi- 
vel, que conseguimos levar avante com resultados, para nos 
satisfatorios, uma indagagao de natureza talvez pouco adequa- 
da as solicitagoes do curso de especializagao. Nosso reconhe- 
cimento extende-se tambem aos amigos e companheiros da ca- 
deira de Sociologia (I) pela atitude interessada e acolhedora 
com que sempre nos distinguiram. Ao Professor Antonio Can- 
dido de Mello e Sousa, agradecemos, de modo particular, o en- 
corajamento, as sugestoes, a atengao que sempre, tao amiga- 
velmente, nos proporcionou. 



I. SOCIOLOGIA DO CONHECIMENTO 

E PLANEJAMENTO 

Existe, sem duvida, no pensamento de Mannheim uma re- 
lagao bastante estreita entre as proposigoes da sociologia do 
conhecimento e as do planejamento democratico. Nao podemos, 
contudo, precisar com exatidao a natureza dessa ligagao bas- 
tando-nos, para os objetivos desse trabalho, a constatagao de 
que essas duas modalidades de investigagao confluem, no pen- 
samento do autor, para um objetivo comum que e, em linhas 
gerais, a analise das possibilidades de intervengao racional na 
esfera do social. fisse problema, central na obra de Mannheim, 
nem sempre se coloca de maneira clara e direta em seus pri- 
meiros trabalhos. Podemos, entretanto, constatar ter ele sido 
abordado sob forma indireta na analise dos efeitos dos pro- 
cesses de racionalizagao e de secularizagao da cultura e sob for- 
ma objetiva na analise dos papeis sociais da camada intelec- 
tual. Alias, conforme veremos adiante, esses dois aspectos es- 
tao intimamente ligados uma vez que "a secularizagao e a mul- 
tiplicidade de perspectivas sao conseqiiencias do fato de haver 
a camada intelectual perdido a sua organizagao de casta e as 
prerrogativas de formulagao autoritaria para os problemas da 
epoca" (3). Tentando, pois, compreender o desenvolvimento e 
as implicagoes da ideia de intervengao racional no processo so- 
cial, tal como e discutida pelo autor, tomamos como ponto de 
parti da uma afirmagao simples cuja discussao, supomos, nos 
conduzira ao ceme da questao. 

Os individuos sempre se preocuparam em explicar o seu 
proprio pensamento. As razoes de tal preocupagao sao, no con- 
junto, diversas e impossiveis de serem aqui apresentadas: mas, 
a melhor delas e justamente a mais geral diz respeito a neces- 
sidades imperativas de ajustamento aos semelhantes e portan- 
to da premencia da definigao de uma posigao na ordem exis- 

(3) _ cf. "The Problem of the Intelligentzia," in Essays on the 
Sociology of Culture — pag. 117. 
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tencial. As explicagoes desenvolvidas sao de natureza extre- 
mamente variavel porque dependem, como e natural, do uni- 
verse de experiencias de cada grupo historico-social e das 
decorrentes modalidades de percepgao da realidade. Mas em 
cada um dos diferentes esquemas explicativos, mesmo naqueles 
mais simples, existe uma elaboragao intelectual de moide a 
assegurar a unidade, a coerencia e a validade das explicagoes. 
A pretensao a validadd universal e tanto maior quanto melho- 
res forem as possibilidades de reten^ao das categorias formais 
ou puras do entendimento. Tal probabilidade se efetivaria, con- 
forme antes supunham, em razao exclusiva de uma "dinamica 
interna de ideias" ou, de acordo com o desenvolvimento do in- 
telecto humano numa seqiiencia pre-estabelecida de etapas. 
Eram irrelevantes, nesse tipo de consideragao, os fatores his- 
torico-sociais ou existenciais, principalmente porque as situa- 
goes de existencia, de convivencia nao constituiam problemas 
na medida em que nao eram sentidas e vividas como tais. 

Se tomarmos como ponto de referenda um determinado 
momento historico tal como a Idade Media ocidental, por exem- 
plo (4), veremos que nela a organizagao estrutural de tipo es- 
tamental tendia a concentrar as fungoes chamadas intelectuais 
num estrato cuja fungao principal era a de proporcionar aos 
demais, elementos para a elaboragao de uma concepgao do 
mundo que interpretasse a ordem existencial como projegao ou 
reflexo da ordem sobrenatural divina. O carater unitario da 
camada intelectual condicionava certo tipo de concepgao que 
nao so assegurava a manutengao do equilibrio social como tam- 
bem desviava os novos problemas que pudessem disturba-lo. 
Processes engendrados em sua propria dinamica interna provo- 
caram o progressive esfacelamento dessa ordem estamental 
rompendo tambem, em conseqiiencia, as visoes unitarias predo- 
minantes ja inadequadas aos designios de uma vontade social 
que se afirmava com vigor. Alem disso, os problemas exclusi- 
vos da camada intelectual propuseram-se no m'vel da conscien- 
cia media comum, incorporando-se as novas situagoes de vida 
emergentes na nova configuragao. 

O processo de racionalizagao desenvolve-se juntamente com 
o processo de secularizagao da cultura e ambos constituem uma 
das principals, senao a principal, caracterfstica da cultura mo- 

(4) — Para fins de caracterizagao tipologica consulte-se, por1 exem- 
plo, o trabalho de A. von Martin — Sociologia de la Cultura 
Medieval — especialmente pags. 32-33. 
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derna cujo trago marcante e o dommio das tecnicas de vida 
racional (5). Dessa forma os novos e velhos problemas redefi- 
niram-se na mentalidade media exigindo novas solugoes uma 
vez que as tradicionais necessitariam ser revistas em seu grau 
de adequagao. Mas, com que criterios reexamina-las e resol- 
ve-las? Certamente, melhores seriam aqueles que contivessem 
uma adequagao maior aos objetivos vitais propostos. Adequa- 
dos seriam tambem os que se fundamentassem na constatagao 
preliminar de uma seqiiencia1 constante de eventos. Tais crite- 
rios deveriam, pois, ser precisos e objetivos, o que vale dizer, 
cientificos. Assim encarado, o conhecimento cientifico e a ex- 
pressao intelectual dos processes de secularizagao e de raciona- 
lizagao. A operagao conjugada desses processes desencadeou 
um con junto de efeitos dos quais destacam-se: 1) a ampliagao 
do horizonte de problemas do homem ocidental somando aos 
ja existentes aqueles criados por novas condigoes de existencia 
social; 2) possibilidade de revisao critica das formulagoes tra- 
dicionais na base de um criterio pragmatic© de verificagao; 3) 
necessidade de novas explicagdes, delas exigindo-se rigor e 
objetividade; 4) possibilidade de controle dos elementos "irra- 
cionais" da vida social, mediante o conhecimento objetivo dos 
mesmos. 

As ciencias sociais em geral, e a sociologia em particular, 
nascendo sob o impacto desses efeitos, procuraram assimila-los, 
adequando-os as exigencias formais de uma disciplina cienti- 
fica. Sendo verdadeira tal constatagao, podemos relacionar o 
aparecimento do pensamento sociologico no mundo ocidental 
com os problemas praticos e imediatos enfrentados pelos indi- 
viduos no process© de ajustamento a uma civilizagao urbana e 
industrial. Dessa maneira, o pensamento sociologico nao so se 
apresenta como a expressao de novas condigoes de existencia 
como tambem pode ser entendido como uma perspectiva cien- 
tifica de analise adequada a compreensao das situagoes do pas- 
sado e do presente. Por outro lado, a premencia de questoes 
praticas que impunham solugdes cientificas nos permite enca- 
rar a perspectiva sociologica como uma modalidade inedita de 
controle a proporgao que explicita e torna conscientes os fato- 
res irracionais da vida social. Devemos, sem duvida, distin- 
guir essa potencialidade de controle intelectual, digamos assim, 
de um controle efetivo mas parece-nos claro ser o primeiro 

(5) — Cf. Ideologia e Utopia — espec. pag. 105. 
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condigao do segundo da mesma forma que a compreensao ra- 
cional e fundamento de toda agao inteligente. 

Detenhamo-nos, ainda que brevemente, sobre algumas im- 
plicagoes dessa afirmagao. De um lado, estamos diante de um 
resultado — isto e — a efetivagao da possibilidade de compre- 
ensao objetiva dos processos sociais que, segundo Mannheim, 
podem ser entendidos em termos de wuma esfera "racionaliza- 
da", rotineira e estabelecida e de uma esfera "irracional" (6), 
quer dizer, composta por situagoes novas e imprevistas que 
condicionam a extensao do processo. De outro lado, esse resul- 
tado nos sugere uma possibilidade. Pois se os elementos irra- 
cionais da vida social podem ser determinados ou melhor se 
podem ser discutidos na esfera racional, isso significa serem eles 
manipulaveis, portanto suscetiveis de controle racional. A cons- 
tatagao desse resultado assim como a discussao dessa possibili- 
dade supoem como condigao basica na atitude do observador, 
a capacidade de perceber as conexoes interdependentes da vida 
social. Foi, diga-se de antemao, o refinamento dessa capacidade 
perceptiva condicionado pelo proprio cursp da mudanga social 
que possibilitou o estabelecimento de conexoes entre pensa- 
mento e posigao social. Nesse sentido, escreve Mannheim:... 
"talvez seja precisamente quando essa oculta vinculagao do 
pensamento a existencia do grupo e suas raizes na agao se tor- 
nam visiveis, que pela primeira vez se possa, mediante o re- 
conhecimento dessas conexoes, atingir uma nova especie de 
controle sobre fatores, ate entao incontrolaveis, do pensamen- 
to" (7). 

Uma relagao semelhante ja havia sido antes analisada e 
discutida por Marx que e dos autores que primeiro caracterizou, 
com rigor, as conseqiiencias sociais dos processos de seculari- 
zagao e de racionalizagao inerentes ao desenvolvimento do ca- 
pitalismo moderno. Nesse aspecto mais geral logramos distin- 
guir a influencia indiscutivel do pensamento de Marx sobre o 
de Mannheim pois nao sao precisamente identidades de tatica 
ou de teoria politica que os aproximam mas e, especificamente, 
a problematica da sociedade capitalista moderna que se cons- 
titui no eixo motivador das formulagoes de ambos. Neles ha 
de comum a preocupagao de estabelecer criterios objetivos e 
reais para a efetivagao de modalidades coerentes de agao pra- 
tica tendentes a superar ou ^ eliminar os dilemas e tensoes ti- 

(6) — Cf. Ideologia e Utopia — pag. 105. 
(7) — Cf. Ideologia e Utopia — pag. 4. 
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picos da civilizagao urbana e industrial. Nesse particular, re- 
conhecemos que estamos frente a formas opostas e mesmo 
irredutiveis de raciocinio pragmatico e de alvos politicos e so- 
cials (8). Para os fins do presente trabalho, entretanto, bas- 
ta-nos colocar em evidencia as raizes marxistas das elabora- 
<;6es basicas de Mannheim que podem ser percebidas com maior 
clareza na proposigao de suas ideias mais gerais mas, nem por 
isso, menos importantes (9). A vinculagao dialetica da agao 
humana ao processo do conhecimento e as decorrentes possibi- 
lidades de alteragao da conjuntura historico-social que Marx 
discute e que pode, por exemplo, ser ilustrada pela afirmagao, 
tantas vezes citada, de que "nao e a consciencia dos homens que 
determina a realidade social: ao contrario, e a realidade social 
que determina a sua consciencia" (10) parece-nos significar 
que a agao humana so pode ser dita "livre" na medida que se 
orienta por um conhecimento "real" e portanto "total" das suas 
condigoes de existencia (11). Um conhecimento dessa natureza 
apresenta-se, para o individuo, sob a forma de problemas que 
desafiam sua capacidade de intervengao mas que, tornados 
conscientes, podem ser manipulados porque" a humanidade nao 
se propoe senao os problemas que ela pode resolver" (12). E 
quando Marx acrescenta: "o praprio problema so se apresenta 
quando as condigoes materials para resolve-lo existem ou es- 
tao em vias de existir" (13) podemos sentir a importancia que 
essas formulagoes tiveram na elaboragao das ideias de Man- 
nheim sob re o plane jamento democratico que adiante iremos 
analisar. 

Como vemos, agao e conhecimento nao sao polos antiteticos 
de um mesmo processo mas etapas concomitantes e integradas 
do mesmo que objetivam as possiveis formas de intervengao. 

(8) — Tal oposigao ou irredutibilidade nao se manifesta apenas, 
como se poderia supor a primeira vista, no piano das re- 
presentagoes ideologicas mas inclusive, e de forma funda- 
mental, na concepgao de temporalidade historica e das de- 
correntes possibilidades de intervengao humana. Nesse sen- 
tido, consulte-se, por exemplo, o trabalho de Jacques J. 
Maquet — La Sociologie de la Connaissance. 

(9) — Temos a intengao, dada a importancia da analise das relagoes 
do pensamento de Mannheim com o de Marx desenvolver 
esse tema num future trabalho. 

(10) — Cf. prefacio da Critica da Economia Polftica — pag. 31. 
(11) — Cf. Engels in Anti-Duhring — cit. por V. Vanable in Human 

Nature: the marxian view., pag. 191. 
(12) — Cf. Marx — Critica da Economia Polftica — pag. 31. 
(13) — Idem, ibidem. 
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Verificamos, tambem ser o conhecimento real ou "total" condi- 
gao precfpua da agao modificadora, colocando-se nessa altura 
complexo problema de diffcil discussao. Se, conforme foi afir- 
mado, todo pensamento e parcial, na medida que esta vincula- 
do a determinada posigao social, a configuragao estrutural do 
proprio conhecimento se nos apresenta tambem como parcial, 
portanto incompleta. Os interesses mais imediatos de uma ca- 
mada social, suscitados e mantidos pela participagao definida 
no processo historico-social, engendram um tipo de concepgao 
do mundo, ou melhor, uma perspectiva que, forgosamente, tra- 
duzira as limitagoes do sujeito cognoscente. Como resolver esse 
impasse? Como superar tais limitagoes a fim de concretizar um 
possfvel controle sobre a vida social? Mannheim propoe-se essa 
questao e procura soluciona-la objetivamente pela "sintese de 
perspectivas" (14). "O carater fragmentario de todo conheci- 
mento, escreve ele (15), e claramente reconhecivel. Mas isso 
implica a possibilidade de uma integragao de muitos pontos de 
vista complementares num todo compreensivo". A sintese equi- 
vale, pois, a integragao em um contexto intelectual mais am- 
ple. 

Duas questdes devem, aqui, ser abordadas: 1) a sintese de 
perspectivas como metodo de conhecimento, ou melhor, como 
atitude intelectual manifesta nas intengdes cognitivas do sujei- 
to e 2) a posigao social da camada intelectual como fator histo- 
rico-social "condicionador" da efetivagao da sintese. Eviden- 
temente ambos aspectos relacionam-se bastante, uma vez que, 
conforme vimos acima, nao e mais possivel neutralizarmos, de 
forma absoluta, o elemento intencional do conhecimento mas 
que, pelo contrario, ele deve ser explicitado para poder ser 
controlado. For essas razdes, afirma Mannheim que "a sintese 
sdmente podera surgir de observagdes realizadas com proposi- 
tos integradores", acrescentando ainda que a "integragao nao se 
inicia com a completa acumulagao de fatos mas, ao contrario, 
em cada ato elementar de observagao" (16). 

A integragao de diferentes estilos de pensamento numa 
concepgao "real" e "total" no sentido antes definido por Marx 
e por Engels nao envolvera, por certo, uma juxtaposigao ou 
leelaboragao de ideias mas estara intencionalmente suposta 

(14) — Cf. especial. Ideologia e Utopia e o ensaio:| The Problem of 
the Intelligentzia. 

(15) — Cf. Ideologia e Utopia — pag. 137. 
(16) — Cf. "Towards the Sociology of the Mind" in Essays on the 

Sociology of Culture — pag. 21 — (o grifo e nosso). 
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na propria estrutura formal do conhecimento. Na verdade, essa 
maneira de perceber e de analisar os problemas nao e inedita; 
alem do mais, ela decorre de condigoes precisas de existencia 
social, nas quais a unidade global do sistema depende do efi- 
ciente entrosamento das partes ou sub-sistemas e portanto do 
abrandamento das tendencias disruptivas. A essas razoes se 
acrescenta a observagao obvia de ser essa capacidade de pensar 
em termos de um contexto, o fundamento primeiro do conhe- 
cimento cientffico, particularmente do sociologico (17). Nesses 
termos, parece-nos licito entendermos a cooperagao inter-dis- 
ciplinar que resulte numa nova "ciencia do comportamento hu- 
mano" (18). E uma empreitada dessa natureza sera possivel, 
conforme pensava Mannheim, porque a integragao das pers- 
pectivas se realizara nao no m'vel dos resultados ou do conteu- 
do do pensamento mas em sua propria base ou seja na apreensao 
intelectual do problema (19). Essa condigao proporcionara, sem 
diivida, um controle mais eficiente das situagoes de existen- 
cia na medida que garante ou oferece um conhecimento mais 
seguro das mesmas. fisse tipo de abordagem colocara em relevo 
os problemas topicos da nossa sociedade favorecendo, assim, a 
intervengao deliberada em suas condigoes e conseqiiencias. 

Examinemos, a seguir, de que maneira as ideias acima ex- 
postas se relacionam com as fungoes sociais da camada inte- 
lectual. Os intelectuais operariam como elementos ativos da 
"sintese de perspectivas" em dois pianos interdependentes: o 
das ideias e o da agao. Porque justamente a camada intelectual? 
Que condigoes tern essa camada para superar as limitagoes das 
perspectivas parciais? Vejamos, primeiro, o que, sociologica- 
mente caracteriza a camada intelectual. Os intelectuais, con- 
forme a analise levada a efeito por Mannheim (20) nao cons- 
tituem uma classe, nao formam um partido e sao incapazes de 
agao grupal coerente porque tern escassos interesses em co- 
mum. Mas, nem por isso, e a "intelligentzia" um estrato des- 
vinculado. Sera mais conveniente entende-la como um agrega- 
do, cuja posigao e peculiar por estar entre as classes sociais 
e nao acima delas (21). Isso nao impede aos membros da ca- 
mada intelectual a adesao a certos interesses de classe mas, o 

(17) — Consulte-se, nesse sentido, o Prefacio escrito por Mannheim 
para o trabalho de Viola Klein — The Feminine Character. 

(18) — Cf. R. Linton — The Cultural Background of Personality. 
(19) — Cf. Ideologia e Utopia — pag. 141. 
(20) — "The Problem of the Intelligentzia" — in op. cit. — pag. 104. 
(21) — Idem — pag. 105. (b grifo e1 nosso). 
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que a nos importa no momento, e a peculiaridade caracteristi- 
ca que tGm os intGlcctuais dc podGr Gncarar, sob difGrGntGS 
aspectos, um mesino problema. Diversas razoes sustentam essa 
caractenstica inerente a propria natureza do trabalho intelec- 
tual mas sabemos, mesmo sem discuti'-las, que nenhuma delas 
em particular ou todas elas em con junto, estarao em condigoes 
de facilitar ao intelectual um pronunciamento mais decisivo ou 
exato. Nao ha duvida que a multiplicidade de perspectivas en- 
gendra, basicamente, um alargamento de visao mas tambem nao 
e menos exato que dela decorre uma maior desconfianga ou ce- 
ticismo no tocante a veracidade dos resultados alcangados. fisse 
problema foi sentido de forma bastante aguda por Mannheim 
que se preocupou em resolve-lo apontando solugoes, nao dire- 
mos simplistas, mas excessivamente confiantes. Nao e oportu- 
na, por razoes obvias, a explicitagao dos motives teoncos ou 
extra-teoricos que influem nessa nossa avaliagao mas dado o 
desenvolvimento da discussao, nao poderiamos deixar de men- 
ciona-la. 

Retomando, pois, a linha de argumentagao apresentada por 
Mannheim podemos afirmar que, ao menos potencialmente, os 
intelectuais constituem a unica camada apta a realizar a "sin- 
tese das perspectivas parciais" a fim de atuar racionalmente so- 
bre as esferas "in flux" da vida social. Seria conveniente, a 
essa altura, destacarmos duas questoes importantes: a) Em que 
medida a sintese das perspectivas se efetivara como recurso de 
superagao da atual crise? b) Nao coexistirao na argumentagao 
de Mannheim elementos cientificos e elementos extra-cienti- 
ficos ou supra-sociologicos? Em outras palavras: a proposigao 
do problema da intervengao racional — isto e — do planeja- 
mento nao se orientara por argumentos que seriam os de uma 
filosofia social e nao os da sociologia, disciplina cientifica? 

Ambas questoes sao, como vemos, correlatas e passiveis de 
uma mesma explicagao ampla. E' certo que, tendo sido a sin- 
tese uma solugao apontada pelo diagnostico objetivo da situa- 
gao sera tambem um recurso para resolve-la. Existe, portanto, 
uma incontestavel adequagao empirica entre a situagao defi- 
nida e a solugao proposta porque esta expressa os elementos 
de realidade daquela. Mas se uma proposigao de tal natureza 
se nos afigura como sendo objetiva o mesmo nao acontece com 
os argumentos que a fundamentam. Precisando melhor nosso 
pensamento diremos que, na argumentagao de Mannheim, coe- 
xistem elementos positives reais com elementos volitivos, ex- 
tra-teoricos que embora nao explicitados nas formulagoes ge- 
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rais delas podem ser inferidos. Quais seriam, pois, esses ele- 
mentos de realidade e quais os intencionais, nao-explicitados? 

A analise sociologica da composigao e dos papeis socials da 
camada intelectual, por exemplo, e sob muitos aspectos, objeti- 
va, sugestiva e rigorosa mesmo. Todos que lidam com esse pro- 
blema sociologico sabem ser ele de abordagem complexa e di- 
ficil por nao existirem explicagoes teoricas plenamente satis- 
fatorias e tambem por nao se haver procedido a uma rigorosa 
sistematizagao do amplo material empirico ja acumulado. Em 
vista dessas razoes, a teoria sociologica da "intelligentziaes- 
bogada por Mannheim, e de indiscutivel valor e abre caminho 
para fecundas investigagoes. 

A explicitagao do conteudo intencional das formulagoes de 
Mannheim nos conduz a analise do aspecto ideologico, digamos 
assim, do planejamento como modalidade de intervengao racio- 
nal. fisse aspecto, discernlvel em todos os trabalhos de Man- 
nheim, se evidencia particularmente atraves da convicgao de 
que a sintese de perspectivas favorece a tendencia de transfor- 
magao do presente. Conforme pensa o autor, tal sintese nao re- 
dunda em qualquer tipo de compromisso ideologico mas signi- 
fica, principalmente ,a definigao de uma posigao ativa funda- 
mentada num conhecimento de natureza positiva. Se exami- 
narmos essa posigao, constataremos ser ela caracteristicamente 
radical na medida em que contem, como posigao extrema, as 
principals tendencias de intervengao regulamentadora. Mas 
tais tendencias politicas extremas ou revolucionarias sao, por 
assim dizer, neutralizadas pela perspectiva cientifica que as In- 
tegra . Parece-nos haver nesse aspecto neutralizador uma clara 
conotagao ideologica, na medida em que nele estao envolvidos 
elementos intencionais, volitivos, nao-explicitados mas que con- 
duzem, a bem dizer, a sintese para objetivos previamente es- 
tabelecidos. Podemos, alem disso, admitir que, de modo geral, 
a neutralizagao do impulso a agao compromete o curso da mes- 
ma. Isso significa que talvez ainda nao se tenha encontrado 
um esquema de agao adequado ou correspondente ao conheci- 
mento cientifico integrado. E' como se houvesse, na realidade, 
um hiato dificilmente suprivel entre conhecimento e agao ou 
melhor uma desproporgao sensivel entre o refinamento dos 
criterios de diagnostico e a operatividade das medidas regu- 
lamentadoras. 

Essa questao e de importancia crucial na evolugao do pen- 
samento de Mannheim pois toda uma parte dos seus trabalhos 
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constitui uma tentativa para resolve-la (22). Nao examinare- 
mos aqui, por nao nos parecer oportuno, os criterios elabora- 
dos pelo autor mas cumpre-nos observar nao serem os mesmos 
suficientemente consistentes a ponto de justificar sua pers- 
pectiva quase excessivamente otimista sobre o futuro. Essa 
observagao se justifica se considerarmos que subsiste, no pre- 
sente, com razoavel intensidade, a convicgao de que dispomos 
de maiores recursos intelectuais para o conhecimento objetivo 
e cn'tico de uma situagao do que de motivagoes' definidas para 
agir com coerencia e racionalidade. Com certeza, conforme 
acredita Mannheim, esses motives podem ser criados ou rede- 
finidos e essa probabilidade e um imperative da sobrevivencia 
da nossa cultura e de nossos ideais democraticos-' mas, nao obs- 
tante, pensamos ser prematura qualquer avaliagao definitiva 
dos resultados visados. 

Voltando ao tema especifico de nossa discusao, acrescen- 
taremos que foram provavelmente as preocupagoes acima men- 
cionadas que levaram Mannheim a dedicar-se, com tanto em- 
penho, as elaboragoes teoricas do planejamento democratico. 
Nesse particular, a sociologia do conhecimento desincumbiu-se 
de importante fungao pois possibilitou enquanto "metodo com- 
preensivo de interpretagao" (23), o diagnostico objetivo da 
situagao colocando em evidencia o planejamento democratico 
como processo social inovador, caracten'stico das atuais condi- 
goes de existencia social. O planejamento democratico e, pois, 
suscetivel de ser analisado como processo social e como tecnica 
social na medida em que expressa aspectos estruturais e fun- 
cionais complementares do sistema social global. 

E' exato que na perspectiva teorica da sociologia do conhe- 
cimento nao estao contidos, de forma explicita e sistematica, 
esses aspectos topicos do planejamento. Mas julgamos haver 
convenientemente demonstrado nessa exposigao que: 1) ja na 
analise dos processes de racionalizagao e de secularizagao da 
cultura se coloca o problema da intervengao racional nas es- 
feras nao racionalizadas da vida social; 2) a mesma questao 
continua a preocupar o autor quando ele elabora a teoria so- 
ciologica da camada intelectual visando, exatamente, objeti- 
var em termos de agao racional o controle efetivo sobre a vida 
social; 3) embora sejam discutiveis as solugoes defendidas por 

(22) — O problema se coloca nesses termos principalmente em Li 
bertad y Planificacion. 

(23) — Cf. Ideologia e Utopia. 
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Mannheim, nao ha duvida que o desenvolvimento teorico da 
sociologia do conhecimento Ihe permitiu colocar com uma pers- 
pectiva de analise muito sugestiva, o processo do planejamento 
no contexto historico-social do presente. 

Resta-nos referirmo-nos, brevemente, a um ultimo mas 
nao menos importante problema. As relagoes entre a sociolo- 
gia do conhecimento e o planejamento democratico nao sao 
irreversiveis mas dinamicas. Pois se e certo que na analise so- 
ciologica do pensamento estava contida uma intengao definida 
de controle nao e menos verdadeiro que a teoria do planeja- 
mento democratico influiu construtivamente na definigao do 
ambito de problemas da sociologia do conhecimento. A esse 
respeito, parece-nos suficiente transcrever o que o proprio 
Mannheim pensava: Durante certo tempo, escreve ele, "era 
saudavel dar-se conta de que o pensamento carece de poder se 
o separarmos do contexto social e de que as ideias so sao fortes 
se amparadas por uma base social; de que e inutil difundir 
ideias que nao desempenham uma verdadeira fungao e nao se 
ajustam ao mecanismo social. Mas tal interpretagao sociologica 
pode tambem levar a um desespero complete fazendo com que 
o individuo renuncie a pensar questoes que constituem preci- 
samente o interesse dominante no momento," E mais adiante 
acrescenta: "A teoria de que o pensamento esta socialmente 
condicionado e que se modifica nos diferentes periodos da his- 
toria so pode ser instrutiva se nos dermos bem conta de suas 
conseqiiencias e as aplicarmos em nosso tempo" (24). Como 
vemos, a referencia a um presente que se volta para o futuro, 
a quase que exclusiva circunscrigao aos problemas especificos 
desse presente, limita e precisa o campo de investigagao da so- 
ciologia do conhecimento, proporciona uma dimensao de vida 
e de realidade a teoria do planejamento democratico para de- 
sembocar, finalmente, no ideal da reconstrugao social ao qual 
Mannheim dedicou suas ultimas energias. 

(24) — Cf. Libertad y Planificacion — pag. 373; o grifo e nosso. 





II. PLANEJAMENTO DEMOCRATICO E ORDEM SOCIAL 

Na primeira parte desse trabalho procuramos demonstrar 
de que maneira as investigagoes empreendidas por Mannheim 
no campo da sociologia do conhecimentd o conduziram a abor- 
dar o problema do planejamento democratico em termos da 
configuragao historico-social do presente. Devemos, agora, 
examinar em que medida o planejamento democratico se vincu- 
la a ordem social, nela desempenhando as fungoes complemen- 
tares de preservagao e de enriquecimento da tradigao cultural. 
Focalizaremos, primeiro, a nogao sociologica de planejamento 
tal como e proposta por Mannheim. Apresentaremos, depois, 
as razoes por ele defendidas da necessidade de dar uma orien- 
tagao democratica ao process© do planejamento para, em segui- 
da, discutirmos as fungoes de planejamento na civilizagao in- 
dustrial e cientifica. Tentaremos, pois, ordenar numa mesma 
seqiiencia expositiva os aspectos que nos pareceram centrals 
para a compreensao adequada das ideias de Mannheim sobre 
o planejamento democratico. 

A analise cientifica das questoes socials do presente des- 
tacou o planejamento como process© caracteristico das atuais 
condigoes de existencia permitindo, outrossim, que certas pe- 
culiaridades apresentadas por esse processo fossem percebidaS 
com objetividade. Dessa forma, podemos compreende-lo, em 
primeiro lugar, como uma nova etapa na evolugao do pensa- 
mento humano condicionada pela natureza inedita dos proble- 
mas a resolver. Tais problemas, como sabemos, nao se relacio- 
navam exclusivamente com um setor isolado da realidade 
social mas nela se infiltravam, de forma absorvente e total, 
comprometedora para a continuidade do sistema. Formas ino- 
vadoras de conduta humana aos poucos definiram-se como re- 
cursos para solucionar tal situagao e um novo tipo de pensa- 
mento — o planificado — surgiu em decorrencia (25). "O 
pensamento planificado se considera a si proprio como um 
pensamento que e parte do processo total da vida" (26) . Assim, 

(25) — Libertad y Planificacion — pags. 149-150. 
(26) — Ibidem — pag. 237. 
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o pensamento planificado nao decorre da consideraQao de pia- 
nos isolados da realidade social mas incide sobre as conexoes 
interdependentes da mesma, possibilitando, pois, uma cons- 
ciencia real e total do ptocesso historico-social. Portanto, sig- 
nifica, tambem, uma nova capacidade intelectual totalizadora 
para explicar situa^oes nao-regulamentadas que perturbam o 
equilibrio social. Em segundo lugar, o planejamento pode ser 
entendido como processo social — isto e — como uma tenden- 
cia que se manifesta de modo mais ou menos constante nas 
relagoes sociais. Entende-lo como processo, significa aborda-lo 
dinamicamente, quer dizer, sob o duplo aspecto de agao social- 
mente inovadora e preservadora. E' preservadora a agao pla- 
nificada na proporgao em que contribui para assegurar a con- 
tinuidade do sistema social. Ela e inovadora quando interfere 
racionalmente eliminando os efeitos desintegradores dos de- -n 
mais processos sociais, coordenando-os sob forma socialmen- g 
te construtiva. Em terceiro lugar o planejamento democrat!- 5 
co pode ser compreendilo tambem como tecnica social no sen- ^ 
tido amplo que Mannheim empresta ao conceito em uma de a 
suas obras (27). "As praticas e operagoes cujo objetivo ultimo 
e modelar o comportamento humano e as relagoes sociais, se- S 
lao por nos definidas como tecnicas sociais" (28). A discussao ^ 
subseqiiente desse conceito e a maneira pela qual ele e mani- 
pulado pelo autor, em' obras posteriores (29), mostram-nos que ^ 
a nogao de tecnica social nao se circunscreve ao piano dos me- 
canismos de socializagao do individuo mas extende-se igual- ^ 
mente no piano da organizagao social. Tecnicas sociais especi- ^ 
ficas existem ou podem ser criadas a fim de efetivarem um m 
controle racional mais completo sobre os elementos da orga- §? 
nizagao dos grupos sociais e sobre as fungoes que estes tern a 00 

desempenhar na sociedade. Dessa forma, a familia, por exem- 
plo, e os demais grupos primarios terao, numa sociedade pla- 
nificada, suas fungoes sociais rearticuladas e redefinidas de 
maneira a melhor proporcionar condigoes eficientes de ajusta- 
mento dos individuos aos demais componentes funcionais e es- 
truturais de sistema social global (30). As tecnicas sociais nao 
sao, com facilmente se conclue, acidentais ou artificiais mas 

(27) — Referimo-nos a Libertad y Planificacion. 
(28) — Ibidem, pag. 250. 
(29) — Referimo-nos principalmente a Diagnostico de nuestro tiem 

po e Freedom, Power and Democratic Planning. 
(30) — Cf. Freedom, Power... especial, pags. 181 a 184. 
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formam parte integrante de um sistema socio-cultural especi- 
iico. A essa observagao se acrescenta outra, igualmente im- 
portante e que diz respeito a possibilidade, hoje viavel, de 
coordenarmos as tecnicas sociais, correlacionando-as em suas 
potencialidades criadoras. Talvez, seja licito admitirmos, nes- 
sa altura, que o planejamento democratico nao e, em si, uma 
tecnica social mas pelo contrario, uma coordenagao racional 
de diferentes tecnicas sociais. Tal proposigao adquire funda- 
ment© se considerarmos ser o planejamento um process© his- 
torico-social cuja peculiaridade mais caracterisica e a de ex- 
pressar a realidade social em dois sentidos conjugados: sendo 
produto dela e tambem recurso intelectual para melhor com- 
preende-la, resolvendo os problemas que nela se colocam. 

Se tentarmos solucionar o binomio: individuo e realidade, 
no piano do pensamento planificado, constataremos ser ele 
menos complex© de que se supoe a primeira vista. O conhe- 
cimento humano apresenta uma seqiiencia harmonica de de- 
senvolvimento, caracterizada por etapas reciprocamente arti- 
culadas. A percepgao da realidade, por exemplo, nao e um 
ato simples, complete em si mesmo, mas depende da ordenagao 
das experiendias isoladas em sistemas estaveis de referencia, 
a base dos quais os individuos desenvolvem agao coerente (31). 
Por outro lado, e indiscutivel que o presente, para os seres hu- 
manos, e apenas um dado objetivo da nogao temporal de rea- 
lidade, que envoive, tambem, passado e futuro. Dessa maneira, 
a agao humana articula-se em termos de tradigao com o passado 
e em termos de objetivos prospect!vos com o futuro. Pelas 
mesmas razdes a intervengao pragmatica nos problemas do 
presente, fundamentada pela explicagao racional do mesmo, 
projeta-se no futuro considerado como meta final da agao trans- 
formadora. Dessa perspectiva podemos entender o planeja- 
mento em seu duplo aspecto de tecnica social e de processo 
social, constatagao, alias, extensiva a maioria das tendencias 
manipulaveis da vida social. Isso porque a regularidade dos 
aspectos sociais do comportamento humano assinalada pela 
percepgao cientffica e, a um tempo, depurada pelos criterios 
explicativos e enriquecida pelas intengdes pragmaticas do con- 
trdle. Em outras palavras, queremos dizer que a abordagem 
cientffica integra a percepgao da realidade os intuitos explica- 
tivos e as possibilidades existentes de intervengao, Na pers- 

(31) — Cf. Salofon E. Asch — Social Psychology — Chap. IV — 
pag, 123. 
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pectiva de analise das ciencias socials, em particular, e que 
essas fases, aparentemente distintas, sao organizadas e unifi- 
cadas. 

Em fungao das consideragoes acima desenvolvidas logra- 
mos compreender e coordenar as duas modalidades de inter- 
pretagao do planejamento democratico. Focalizando-o como 
expressao de determmadas condigoes de existencia social es- 
taremos explicando-o em fungao delas e poderemos utiliza-lo 
como recurso, ou mais precisamente, como tecnica para modi- 
fica-las segundo diregoes socialmente desejaveis. Portanto, co- 
mo vemos, o planejamento seja como processo seja como tecni- 
ca esta temporalmente vinculado a atual configuragao histori- 
co-social. Nao pretendemos, com tais afirmagoes, circunscreve- 
lo exclusivamente a ela, pois parece-nos certo que toda 
expressao racional das tendencias extremas de uma sociedade 
— como o planejamento, por exemplo — ultrapassa as dimen- 
soes peculiares destas, orientando-se no sentido de um futuro 
objetivamente concebido. 

A nogao sociologica do planejamento, fundamentada pelo 
diagnostico precise das atuais condigoes de existencia, deve ser 
completada pela discussao das orientagoes que esse processo e 
suscetivel de assumir e das possibilidades de controle, ofereci- 
das a intervengao humana. Nao ha duvida, segundo pensa 
Mannheim, que a crise que nos atinge tao duramente tera no 
planejamento a sua melhor solugao. Isso porque o planejamen- 
to nao e um recurso artificialmente elaborado e imposto, nao 
e a expressao ideologica do interesse de uma camada dominante 
mas e um dado objetivo da situagao. E' a manifestagao per- 
ceptivel e integrada de uma realidade em fase de transigao e, 
como tal, uma solugao para os problemas que nela se colocam. 
Nao podemos ,contudo, deixar que essa tendencia assuma um 
livre curso ou que, por si, espontaneamente suprima os dilemas 
de nossa sociedade porque ambas possibilidades acarretarao 
efeitos socials danosos. No momento atual, e imprescindivel 
uma coordenagao dessas forgas socials latentes. A teoria libe- 
ral da agao revela-se, nesse sentido inadequada pois "o libera- 
lismo, como sistema, ja nao e praticavel. Tanto na esfera 
cultural quanto na economica, as pressoes de amplas unidades 
competidoras confundem o individuo e ha necessidade urgente 
de reorganizagao" (32). 

(32) — Cf. Freedom, Power — pag. 177. 



— 21 — 

Colocando o problema ,abrem-se amplas alternativas pa> 
ra a intervengao racional. A ideologia liberal, por exemplo, 
vinculada a uma determinada fase do desenvolvimento his- 
torico-social da nossa civilizagao, apesar de seus aspectos re- 
conhecidamente positives (33), e incapaz de oferecer solugao 
lacional adequada aos problemas cruciais do plesente. A ra- 
zao dessa impossibilidade e simples: tais problemas, dada a 
sua complexidade, escapam ao arcabougo teorico ou seja a 
estrutura perceptiva do pensamento liberal. Isso ocorre tam- 
bem por serem, os referidos problemas, manifestagoes recen- 
tes de uma realidade social que atravessa dificil fase de trans- 
formagao. Portanto, do ponto de vista da sociologia do 
conhecimento, poderiamos dar o pensamento liberal como re- 
conhecidamente "parcial". As outras alternativas possiveis sao 
as apresentadas pelas chamadas solugoes totalitarias, que 
abrangem tanto a extrema direita quanto a extrema esquerda. 
Ambas se realizam numa estrutura absorvente de dominagao 
que nao hesita em sacrificar as prerrogativas individuals, tao 
ciosamente defendidas pelo liberalismo, a manutengao de um 
"idealizado" equilibrio social. Os efeitos danosos de tais al- 
ternativas regimentadoras nao se fazem sentir apenas no piano 
da personalidade individual a qual causam, muitas vezes, danos 
irreparaveis, mas inclusive no piano da organizagao social es- 
quematizada, por assim dizer, em modelos funcionais pouco 
adequados as suas dimensoes vitais. 

O aspecto positive da regimentagao totalitaria — se e que 
ele existe — e o de superar radicalmente um estado de crise, 
de caos politico e social. Mas, a historia ja demonstrou — em 
alguns casos de forma conclusiva (34) — que tal superagao ra- 
dical e provisoria, nao se pode manter, porque novas situagoes 
problematicas surgem cuja solugao depende de certa flexibili- 
dade ideologica e organizatoria que os sistemas totalitarios, por 
definigao, nao comportam. Devemos, alem disso, levar em con- 
ta que a ambiguidade manifesta do processo historico e a im- 

(33) — Ilustrando essa convicgao Mannheim escreve; "Existe consi- 
deravel sabedoria nas ideias do liberalismo..." (Cf. Fre- 
edom, Power... — pag. 177). 

(34) — Referimo-nos, particularmente as solugoes fascista e nazista, 
parecendo-nos dificil, no momento qualquer avaliagao objeti- 
va da experiencia russa. 



— 28 — 

previsibilidade da a^ao politica (35) solicitam dos individuos 
uma permanente atitude critica, suficientemente objetiva e es- 
clarecida para nao converter uma alternativa apenas possivel 
em norma de agao, dogmatica e imperativa. Nas solugoes to- 
talitarias, portanto, nao chega a surpreender a manifesta inca- 
pacidade de sens proponentes sustarem a constante erupgao 
de pequenas crises que acabam por minar a estabilidade, ja 
precaria do sistema, comprometendo-o de forma irreparavel. 

Ao refutar com experiencia e clarividencia as solu^oes re- 
gimentadoras e a panaceia liberal Mannheim aponta uma al- 
ternativa de sintese: o Planejamento Democratico. A Terceira 
Alternativa sera democratica porque nela serao revitalizados 
os ideais democraticos do pensamento liberal assegurando, por- 
tanto, continuidade a um aspecto precioso da nossa tradigao 
cultural: o respeito a personalidade humana e as decisoes co- 
letivas. E planejar, sem duvida, significa interferir nao no sen- 
tido rigido dos esquemas totalitarios mas no sentido cientifi- 
camente estabelecido de agao integradora. "Integra^ao ... 
quer dizer interdependencia ordenada e continuidade das ins- 
tituigoes humanas: cooperagao, objetivos comuns e mutua com- 
preensao ao invez de isolamento, frustragao e egoismo" (36). 

As conseqiiencias da reintegra^ao democratica sao apre- 

ciaveis em dois aspectos complementares: 1) assinalam uma 
face decididamente positiva das tecnicas sociais ou seja da ne- 
cessidade de se coordenar a reconstru^ao das institui^oes com a 
reconstrugao da personalidade, sem recorrer-se as formulas 
drasticas e totalitarias de intervengao; 2) colocam em relevo 
as fundoes capitais do planejamento democratico em nossa 
civilizagao: a) como elemento de continuidade do sistema social 
e b) como condigao dinamica do enriquecimento da tradigao 
cultural. A esse respeito vejamos, por exemplo, o que escreve 
Mannheim em um dos seus trabalhos mais conhecidos: "E' pos- 
sivel, diz ele, que uma situagao social nova nunca produza, na 
quantidade requerida, os tipos de pessoas de que se necessite. 
Mas tamlbem e possivel que no sistema social existam tenden- 
cias que, adequadamente dirigidas pelas minorias, possibilitem 

(35) — O proprio Mannheim tomava tais fatores como operantes. 
Veja-se, por ex. Libertad y Planificacion — pag. 372. Sao, 
tambem, extremamente interessantes, nesse sentido ,as ideias 
que M. Merleau-Ponty desenvolve no seu livro: Humanisme 
et Terreur. 

(36) — Cf. Freedom, Power... pag. 179. 
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uma modifica^ao no pensamento e na vontade" (37). Portanto, 
nao se trata de criar, "ex-nihilo", uma situagao social inteira- 
mente nova; pelo contrario, trata-se de refinar e dirigir ten- 
dencias socials ja existentes (elaborando novas, quando neces- 
sario) tendo em vista a reintegragao e a continuidade do siste- 
ma social. O planejamento democratico, entendido como 
processo e como alternativa racional de agao modificadora, 
concretiza essas condigoes. Enquanto processo decorrente da 
atual configuragao historico-social e o elemento dinamico de 
preservagao da ordem social. Diriamos ate, com algum exa- 
gero, ser ele o ultimo recurso de preservagao da atual ordem 
social porque a coordena em suas tendencias mais peculiares. 
Enquanto tecnica social — isto e — como agao modificadora 
da estrutura do sistema e da personalidade individual enri- 
quece a tradigao cultural pela incorporagao de novos valores 
individuals e coletivos. 

O "coeficiente humam'stico" do planejamento democrati- 
co, ao que nos parece, manifesta-se com maior clareza na in- 
tengao explicita de "redescoberta", patente, alias, em todas 
formulagdes que buscam encontrar uma saida racional para 
os dilemas de nossa civilizagao. Redescobre-se o homem que e 
revalorizado, que recupera sua real dimensao no processo his- 
torico-social; redescobrem-se as instituigoes que sao criticadas, 
revistas e reintegradas para exercer, com moderagao, suas fun- 
goes regulamentadoras. Redescobre-se, inclusive, o pensamen- 
to pondo a descoberto seu condicionamento nao explicitado. 
Ha, incontestavelmente, um aspecto salutar e positive nesse 
afa de redescobrir e de reconstruir socialmente. Mas, concen- 
trados na pesquisa e na elaboragao de tecnicas e de meios, nao 
nos escapara a perspectiva da meta a atingir? O risco deve, 
contudo, ser enfrentado; nossa atitude diante do que acontece 
e do que podera acontecer deve ser uma "atitude experimen- 
tal". Mannheim, pelo que julgamos, soube, com equilibrio, 
manter essa atitude experimental que, a seu ver, caracterizava 
melhor que outra, o homem moderno, Por essa razao, talvez, 
nunca se preocupou com a aparente "contradigao'; de suas ela- 
boragoes ou posigbes. 

Ao tentarmos relacionar a evolugao do seu pensamento com 
sua experiencia de vida (e essa nos parece a melhor maneira 
de compreende-lo) constatamos como a permanencia na In- 
glaterra foi decisiva para a reelaboragao de algumas de suas 

(37) — Cf. Libertad y Planificacion — pag- 198 — o grifo e nosso. 
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nogoes e convicgoes mai^ caras. Expusemos, na primeira parte 
desse trabalho, como Mannheim define num piano, por assim 
dizer "intelectualista" uma posigao — o "radicalismo neutro" — 
face aos problemas da agao. Em obras subsequentes (38), ja 
impregnadas por rica experiencia de vida, verificamos como 
foi elaborada a nogao de? tecnica social, como foram discutidas 
as alternativas de agao racional e a enorme consideragao que 
e dada ao coeficiente humano. A "neutralidade" aparente da 
primeira posigao e, assim, substituida e enriquecida pela mi- 
litancia democratica, pela disposigao de agir, pela convicgao 
imperativa da necessidade de agir segundo pianos racionais. 

O process© historico-social se realiza merce da agao hu- 
mana e e justamente atraves da agao coordenada que os indi- 
vfduos lograrao controla-lo. Essa modificagao de posigao tern 
sua razao de ser a luz da experiencia inglesa, que tantas pers- 
pectivas novas colocou para Mannheim. Na Inglaterra, ele 
pode constatar a operatividade dos elementos tradicionais da 
cultura, o papel decisive que teriam a desempenhar na cons- 
trugao da nova ordem social, fisses elementos tao positives da 
situagao do presente permitiam a proposigao do problema da 
agao em termos mais diretos e imediatos. Por isso, ao exami- 
narmos as nogoes de planejamento democratico apresentadas 
em obras diferentes nao podemos deixar-nos levar pela apa- 
rente contradigao que nelas se manifesta. Se na primeira (39) 
o planejamento e encarado como decorrencia inevitavel da 
situagao do presente, na outra (40) ele e focalizado como ten- 
dencia que, dadas certas condigoes de probabilidade estatis- 
tica, se efetivara. Na realidade, nao ha oposigao entre essas 
duas caracterizagoes. Elas podem, mesmo, ser tomadas como 
complementares pois, conforme acima procuramos demonstrar, 
o planejamento democratico pode ser analisado tanto como pro- 
cesso quanto como tecnica social. Isso significa que o planeja- 
mento apresenta-se sob diferentes matizes a investigagao so- 
ciologica dependendo, naturalmente, da posigao em que se co- 
loca o observador, interpreta-lo desta ou daquela maneira. Se 
considerarmos, contudo, o sentido amplo que e dado a nogao de 

(38) — Notadamente em Diagnostico de nuestro tiempo e em Fre- 
edom, Power and Democratic Planning. 

(39) — Cf. o ensaio: "Planned Society and the Problem of Human 
Personality" in Essays on Sociology and Social Psychology 
— pag. 288. 

(40) — Cf. Systematic Sociology — pag. 28. 
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tecnica social conjugando a manipulagao da personalidade com 
o controle das instituigoes, veremos a impossibilidade de ser o 
planejamento focalizado apenas sob um de seus aspectos. Nossa 
perspectiva de analise, sendo objetiva e esclarecida, devera, 
forgosamente, ser integrativa. Acrescente-se, ainda que Marx 
ja havia, de certa forma, integrado a nogao de "process©" na 
de "tecnica" ao elaborar a ideia de praxis ou seja, do papel da 
agao revolucionaria no processo historico (41). Mannheim, com 
certeza, serviu-se dessa formulagao reelaborando-a de forma 
menos polftica mas mais sistematica e cientifica na nogao de 
tecnica social. Teve importancia decisiva nessa reelaboragao o 
aproveitamento analftico das condigoes tipicas da situagao in- 
glesa. Entendermos, portanto, o planejamento no sentido am- 
ple de tecnica social significa inseri-lo numa situagao real da 
qual ele nao so expressa as tendencias extremas como tambem 
e recurso ativo de sua transformagao e enriquecimento. 

Nessa parte do trabalho, procuramos, em resumo, demons- 
trar em primeiro lugar que a analise sociologica do planeja- 
mento, tal como foi realizada por Mannheim, nos permite 
encara-lo sob diversos aspectos complementares: a) enquanto 
tipo de pensamento condicionado pela configuragao historico- 
social do presente e portanto como modalidade racional de 
compreensao da mesma; b) em conseqiiencia, o pensamento 
planificado pode tambem ser entendido como forma de controle 
social porque justamente sendo solugao alternativa para os 
problemas do presente projeta-se no futuro como provavel e 
necessaria meta a alcangar; c) expressando regularidades ten- 
denciais das atuais condigoes de existencia o planejamento deve 
ser compreendido como processo social embora suas manifesta- 
goes mais conspicuas estejam confinadas a determinados se- 
tores da vida social como, por exemplo, a administragao e a 
economia; d) entendendo-o como modalidade de conhecimento 
racional e como tendencia manifesta da vida social, parece-nos 
legitimo focaliza-lo sob o seu mais decisive aspecto: como tec- 

(41) — Dos textos de Marx relatives a nogao de praxis destacamos 
a seguinte afirmagao que nos parece ilustrativa. "Os homens 
fazem a sua propria historia mas nao a fazem arbitrariamente 
em condigoes por eles escolhidas mas em condigoes direta- 
mente dadas e herdadas do passado". (Cf. Le 18 Brumaire de 
Louis Napoleon — ed. Sociales pag. 173). Com essa afirma- 
gao Marx pretendeu demonstrar-nos que os individuos con- 
seguem dominar o processo historico a proporgao em que 
tambem dominam as suas condigoes reais de existencia. 
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nica social, fisse aspecto e o que nos possibilita emprestar um 
sentido democratico ao processo do planejamento, colocando 
amplas perspectivas a intervengao humana. Como se percebe 
facilmente, todos esses aspectos do planejamento patenteiam, 
com diferentes graduagoes, a sua vinculagao a ordem social do 
presente e o papel positivo que tera a desempenhar na edifica- 
<^ao da ordem social do futuro. 

No desenvolvimento dessa exposigao, tentamos, em segun- 
do lugar, abordar as fungoes do planejamento democratico na 
ordem social. Observamos, mesmo sem discuti-lo exaustiva- 
mente, que em nossa sociedade o planejamento democratico 
desincumbe-se das fungoes complementares de a) assegura- 
dor da continuidade do sistema, preservando as aquisigoes 
positivas da tradigao liberal e b) enriquecedor dos valores 
culturais pela revitalizagao de tecnicas sociais tradicionais (co- 
mo por exemplo a educagao) q pelo aprimoramento de formas 
novas de manipulagao de opinioes e atitudes (como a propa- 
ganda, por exemplo). 



III. A EDUCA^AO COMO TECNICA SOCIAL 

A educagao e, inquestionavelmente, dos mais eficientes re- 
cursos de formagao da personalidade e, enquanto tal, um tipo 
de atividade suscetivel de exercer variadas influencias na natu- 
reza e no ritimo da mudanga social. E' nos sens aspectos pro- 
priamente ativos tais como, por exemplo, a pratica educacional 
ou a orientagao pedagogica que se evidencia, de maneira mais 
conspicua, o carater de manipulagao intencional com o qual 
Mannheim caracterizava as tecnicas sociais. Se a entendermos 
assim, nao sera dificil conjugarmos, no processo educative, a 
transformagao da personalidade individual com a transforma- 
gao da sociedade. E' precisamente na realizagao dessa impor- 
tante fungao que a educagao pode ser considerada como das 
mais decisivas tecnicas sociais do presente. 

Para Mannheim, a educagao sempre foi tecnica social — 
nao ha nesse tipo de abordagem nada de inovador — mas o que 
ele procurou discutir com objetividade e ressaltar foi a impor- 
tancia dinamica da educagao como elemento ativo de recons- 
trugao social. Focalizou-a, entao sob diferentes angulos e pers- 
pectivas — isto e — a) como atividade socializadora, b) como 
atividade especificamente escolarizadora; c) sob a perspectiva 
objetiva da analise cientifica; d) sob a perspectiva "ideologica" 
da sua filosofia social. Todos esses aspectos estao intrincada- 
mente mesclados em seus trabalhos e nossa principal preocupa- 
gao, agora, sera a de dissocia-los analiticamente a fim de esta- 
belecer a avaliar a contribuigao de Manheim para a analise so- 
ciologica da educagao. Nao sera facil alcangarmos tal objetivo 
mas tentaremos ,nessa parte do trabalho indicar: 1) os aspectos 
da atividade educacional tornados por Mannheim como rele- 
vantes e 2) a projegao das interpretagoes da sociologia do 
conhecimento e da teoria do planejamento em sua compreensao 
sociologica da educagao. 

Nao sendo, propriamente, um especialista no campo da so- 
ciologia educacional, Mannheim, nao obstante, discutiu vigo- 
rosa e objetivamente algumas questoes centrais dessa discipli- 
na. De forma especifica, foram abordados em suas analises: a) 
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a integragao da escola no sistema social global da moderna so- 
ciedade de classes e b) as fungoes socializadoras por ela reali- 
zadas no presente em conjungao com aquelas que devera de- 
sempenhar na ordem social planificada. Para Mannheim, a 
continuidade do nosso sistema civilizatorio depende, em larga 
medida, das influencias especificas da escola. As razoes que 
mielhor exp])icam essa condigao se relacionam com a atual 
desintegragao dos grupos primaries, que alterando todo um 
sistema de relagoes sociais acarretou, em conseqiiencia, o en- 
fraquecimento do sentido comunitario da vida social. As fun- 
goes das instituigoes e dos grupos sociais perderam o respectivo 
e caracteristico entrosamento, confinando-se a setores isolados 
da vida social. O mesmo aconteceu com a escola cujo poder 
integrador, entretanto, parece ser suficientemente forte para 
colaborar, de forma imprescindivel, na restauragao do equi- 
librio social. 

Mannheim entende a escola como "sociedade transito- 
ria" (42), cujas fungoes primordiais se relacionam com o pre- 
pare dos individuos para a vida social, seja ajustando-os aos 
seus papeis nos grupos secundarios, seja ajustando-os melhor 
as condigoes de convivencia nos grupos primarios. As fungoes 
da escola, consideradas tanto no nivel da personalidade quanto 
no da ordem social, dizem respeito principalmente a sistema- 
tizagao e a integragao de experiencias sociais. Realizando fun- 
goes tao especificas, que nao se confundem com as de nenhuma 
outra instituigao social, a escola se insere como componente 
funcional necessario a continuidade do sistema social global. 
Nao devemos, contudo, deixar-nos confundir pela tao marcante 
especificidade da escola a ponto de toma-la como objeto isolado 
de investigagao, como sistema inclusivo e auto-suficiente, cujo 
funcionamento independe do contexto social mais amplo. Pelo 
contrario, Mannheim, insiste na necessidade de uma aborda- 
gem, digamos assim, integrativa, afirmando que "a educagao 
formal pode preparar o fundamento da vida social, fornecendo 
o foco integrador de atividades educacionais nao relacionadas 
anteriormente" (43). 

Por outro lado, se encararmos a escola como "agencia de 
mudanga social" (44) compreenderemos melhor a importancia 
dinamica que tern o seu funcionamento para a preservagao da 
ordem democratica. Isso porque, dada a sua condigao especifica 

(42) — Cf. Freedom, Power — pag. 247. 
(43) — Idem, ibidem. 
(44) — Idem, pag. 249. 
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de "grupo instituido" (45), podemos submete-la a tecnicas so- 
ciais inovadoras tanto no piano da personalidade quanto no 
da interdependencia das instituigoes. Essas consideragoes evi- 
denciam, claramente, a perspectiva aberta e moderna com que 
Mannheim analisava sociologicamente a escola. Sua aborda- 
gem deixa de lado, como inadequados, os recursos tradicionais 
de formulagao desse problema e sintetiza, num so angulo de 
visao, as contribuigoes mais recentes. Os resultados, nesse sen- 
tido, parecem-nos razoavelmente satisfatorios, principalmente 
se nos dermos conta que Mannheim focalizou em termos claros 
e incisivos, os aspectos relevantes da integragao da escola ao 
sistema social global. E, exatamente, e no levantamento em- 
pirico desses mecanismos integradores que se constitui o foco 
central das investigagoes da moderna sociologia educacio- 
nal (46). 

A contribuigao de Mannheim a sociologia educacional te- 
ria sido menos importante nao fosse sua experiencia no campo 
da sociologia do conhecimento que, certamente, Ihe propor- 
cionou maior sensibilidade a aspectos decisivos do processo 
educacional. Isso e verdadeiro no que concerne, em particular, 
aos fatores e condigoes sociais que interferem nas avaliagoes 
e representagoes societarias da fungao educativa da escola. A 
analise ideologica das concepgoes educacionais tradicionais evi- 
dencia serem os objetivos apontados como valores e ideais, im- 
possiveis de serem realizados pela media dos indivfduos. Tal 
ocorre porque, entre outras razoes, a agao educativa sendo re- 
presentagao ideologica das aspiragoes de uma camada domi- 
nante, transforma-se, inevitavelmente, num "mecanismo de 
defesa" (47) de interesses e posigoes privilegiadas, Nao se con- 
seguiu, ainda, eliminar, na medida desejada, os efeitos frus- 
tradores da pratica educativa, realizada no sentido de preser- 
var o "status quo". Na esfera da educagao, particularmente, sao 
consideraveis os limites e barreiras opostas a intervengao ra- 

(45) — Cf. Florian Znaniecki — no trabalho: "Organization Sociale 
et Institutions" — in Gurvitch et Moore —- Le Sociologie au 
XXeme siecle — cap. VII — pags. 218 e 220. 

(46) — Consulte-se, por exemplo, o trabalho de C. Wayne Gordon 
— "The Sociology of Education" in Gittler (editor) — Review 
of Sociology — analysis of a decade. — No mesmo sentido 
e importantissima tambem a contribuigao de W. Brookhover: 
A Sociology of Education. 

(47) — Mannheim utiliza-se dessa expressao principalmente no Diag- 
nostico  a pag. 99.' 
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cional. A razao dessas resistencias encontra-se, talvez, no re- 
conhecimento social da importancia socializadora da educagao. 
Heproduzem-se, de modo bastante vivo, nas explana^oes de 
autores modernos, as conseqiiencias desastrosas da associagao 
da educagao com tecnica^ totalitarias de manipulagao do poder 
(como o nazismo e o fascismo, por exemplo). De acordo com 
tais representagoes a educagao pode, em dadas condigoes so- 
ciais, converter-se em perigoso instrumento de tendencias que 
visam subverter o equilibrio social. 

Ao lado dessa inseguranga coletiva, que e dos tragos mar- 
cantes de nossa civilizagao, outros fatores, decorrentes do pro- 
prio funcionamento do sistema social, reforgam certas avalia- 
coes negativas da pratica educacional. O processo de compe- 
tigao, por exemplo, que significaria na ordem democratica um 
principio positive de selegao social, desenvolve-se, atualmente, 
de forma restrita e frustradora. A falta de regulamentagao da 
competigao limita as oportunidades de ascengao e prestigio 
social a um mimero restrito de individuos, nem sempre os mais 
qualificados. Essa condigao, que afeta todo o sistema, repro- 
duz-se tambem na vida escolar, opondo obstaculos, ao ajusta- 
mento reciproco dos individuos que dela participam. Sendo a 
escola uma unidade de interagao altamente diferenciada, que 
tern por fungao basica a transmissao e o enriquecimento da 
heranga cultural, nao pode, por essas razoes, manter-se alheia 
as tensoes que agitam o sistema. Pelo contrario, a sua propria 
especificidade, enquanto grupo social, a torna mais sensivel a 
essas conseqiiencias, convertendo-a, mesmo, num objeto alta- 
mente fecundo para a analise sociologica. 

Se sao, entretanto, gerais as resistencias opostas as neces- 
sarias inovagoes na esfera educacional, nao sao igualmente ge- 
rais as atitudes criticas positivas que se desenvolvem com rela- 
gao as falhas do sistema ou as subversoes do principio demo- 
cratico. A consciencia que os individuos formam do processo ao 
qual estao submetidos como "agentes", nao sendo critica nem 
positiva, e decididamente "parcial". Mannheim, provavelmen- 
te, tinha em mente observagoes dessa natureza ao escrever que: 
"A tendencia mais promissora no campo da educagao e repre- 
sentada pela abordagem sociologica, que se concentra no diag- 
nostico pormenorizado da situagao e na completa elaboragao 
das tendencias que nela se manifestam" (48). Caberia, portan- 

(48) — Cf. o ensaio: "Planned Society and the Problem of Human 
Personality: A sociological analysis" in Essays on Sociology 
and Social Psychology — pag. 276. O grifo e nosso. 
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to, a sociologia, em particular a sociologia do conhecimento, ex- 
plicar o conteudo intencional e ideologico dessas representagoes 
parciais, para poder justificar como oportuna e inevitavel a 
interferencia racional no processo educativo. 

A principal contribuigao positiva de Mannheim a sociolo- 
gia educacional relaciona-se, pois, com suas investigagoes no 
campo da sociologia do conhecimento. Gragas a elas, chegou 
a constatagao importantissima de que e precise libertar a edu- 
cagao do impacto conservantista das representagoes vigentes 
para que ela possa, efetivamente, ser utilizada como tecnica 
social manipulavel segundo pianos. Como vemos, e indiscutlvel 
a importancia dessa sua descoberta para a sociologia educacio- 
nal. Em primeiro lugar, porque apresenta recursos positives 
para alcangarmos um conhecimento objetivo da educagao. Pa- 
rece-nos de inquestionavel necessidade, para a sociologia da 
educagao, a elaboragao de criterios especificos que permitam 
distinguir o aspecto ou as conseqiiencias educacionais das agoes 
humanas. Um primeiro passo sera, certamente, o dado no sen- 
tido de reduzir a agao educacional as suas premissas basicas 
despojando-a de elementos, intencionais ou nao, a ela relacio- 
nados. Em segundo lugar, porque empresta um sentido ope- 
rante a atividade educativa. Sendo a educagao um processo 
caracten'stico de interagao, nela coexistem simultaneamente 
elementos de persistencia e de mudanga. A correlagao desses 
elementos nao havia sido — ao que tudo indica — focalizada 
sob perspectiva integradora adequada. Acreditava-se que a per- 
sistencia e a continuidade da tradigao comprometessem o curso 
da mudanga o que, portanto, no que se relaciona com a educa- 
gao, toda reforma de base devesse comegar por uma transfor- 
magao radical. Mannheim, pelo contrario, associa no processo 
educativo a continuidade e a transformagao da ordem social, 
atribuindo-lhe o papel peculiarmente decisive e dinamico de 
modelar as aspiragdes individuais de acordo com as necessida- 
des coletivas. 

Duas sao as principais modalidades sob as quais se mani- 
festa, em nossa sociedade, a agao educativa. Sao modalidades 
complementares de atuagao que se distinguem pela utilizagao 
de metodos diretos ou indiretos de manipulagao do comporta- 
mento. A educagao formal, confundida frequentemente com a 
aprendizagem escolar, utiliza-se do ensino como recurso ativo 
direto para proporcionar ao individuo o tipo de formagao social- 
mente requerido. A educagao chamada informal ou difusa, fre- 
quentemente confundida com a socializagao, envolve de manei- 



— 38 

ra indireta, o controle das necessidades coletivas, tais como se 
reproduzem nas situagoes quotidianas de convivencia. Essa 
divisao didatica, mas arbitraria, das maneiras possiveis de se 
entender a agao educativa em termos dos meios de que ela se 
utiliza, expressa condigoes de existencia que ja nao sao as do 
presente. Nas circunstancias atuais, essa "concepgao comparti- 
mentalizada" da educagao deve ceder lugar a uma "concepgao 
integral" da mesma (49). As influencias educativas deliberadas 
ou formais sao apenas um dos aspectos de relevo na formagao 
da personalidade e no seu consequente ajustamento a ordem 
social. Escreve Mannheim ser das mais positivas aquisigoes de 
nossos tempos "a descoberta da preponderancia crescente da 
educagao social sobre a formal e a constatagao de que um con- 
texto social em processo de transformagao apresenta decisivo 
significado educativo" (50). O que significam tais afirmagoes? 
Elas envolvem, no nosso entender, criticas de sentido constru- 
tivo as concepgoes, ate agora vigentes, das condigoes e dos 
efeitos dos processes de socializagao. O conhecimento que a- 
tualmente dispomos desse processo e, ainda, insuficiente para 
avaliarmos o seu teor educativo. A vida social moderna e al- 
tamente complexa e caracterizada pela interagao simultanea 
de multiplas unidades sociais cujo impacto sobre a personali- 
dade humana se intensifica a medida que esta assimila os pa- 
droes adultos de comportamento. Isso quer dizer que o indivi- 
duo, em nossa sociedade, expoe-se a influencias socializadoras 
diversas mas discrepantes em razao da falta de entrosamento, 
ou melhor de coordenagao das influencias responsaveis por este 
processo. 

No passado, talvez, se pudesse admitir influencias sociali- 
zadoras difusas com conseqiiencias educativas para a persona- 
lidade individual. A relativa simplicidade da vida social e o 
ajustamento espontaneo das instituigoes, prescindia de qual- 
quer regulamentagao coordenadora. Do mesmo modo, a perso- 
nalidade era formada ao sabor dessas influencias desordenadas 
que, contudo, raramente entrechocavam-se ou contradiziam-se. 
A forga atuante da tradigao apresentava recursos suficientes 
para solucionar os eventuais desajustamentos produzidos pela 
falta de coordenagao das influencias sociais de carater educati- 
vo. Justificava-se, em termos desse contexto social, conceber- 

(49) — Cf. Diagnostico ... —pag. 62. 
(50) — Cf. o ensaio: "Planned Society and the Problem of Human 

Personality" — in op. cit. — pag. 276. 
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se a educagao de modo formalizante, de acordo com os recursos 
diretos e indiretos empregados na formagao e na manipulagao 
da personalidade. Justificava-se, tambem, em termos desse 
contexto, conceber-se a escola como unidade destacada da vida 
social pois na realidade ela o era. No fundo, apenas completa- 
va com recursos especificos a formagao dada pela famllia ou 
por outros grupos primarios. A aqao da escola exercia-se, prin- 
cipalmente, sobre a educagao de base provida pela famflia. Nao 
se fazia sentir, ainda, a necessidade de uma agao coordenadora 
e continua que sustentasse e garantisse o sentido educativo das 
influencias exercidas. 

Outros fatores permitem, alem desses, explicar a tendencia 
a isolar e abstrair certas fases ou aspectos de uma atividade. 
O pensamento liberal, por exemplo, a expressa de forma ca- 
racteristica ao argumentar em termos puramente economicos, 
eticos ou administrativos abstraindo tais atividades da situagao 
total que as condiciona. Tal tendencia, no entender de Man- 
nheim, marca "apenas uma etapa determinada na evolugao da 
sociedade na qual, por razoes de estrutura, a coordenagao se 
produz mediante rupturas e equilibrios" (51). Como vemos, 
um con junto de fatores pode ser dado como responsavel pela 
separagao artificial, a nossos olhos, das modalidades de agao 
educacional. 

Atualmente, nao se pode admitir como sendo de sentido so- 
cializador as influencias sociais recebidas difusamente pelo in- 
dividuo. Estudos recentes (52) mostram-nos ser esse problema 
bem mais complexo do que se supunha anteriormente. Uma 
das abordagens teoricas mais interessantes parece ser a que o 
focaliza em termos de variaveis que sao exaustivamente des- 
critas em seus efeitos e em suas relagoes de mutua dependen- 
cia (53). Os resultados finais dependerao, por certo, da rea- 
lizagao de pesquisas que testem, empiricamente, a hipotetica 
correlagao das variaveis consideradas. Para o sociologo, assim 
como para os demais cientistas sociais, sera de indiscutfvel im- 
portancia o discernimento e o dominio intelectual das corre- 

(51) — Cf. a nota 9 a pag. 274 de Libertad y Planificacion. 
(52) — Cf. o trabalho: "Personality and Social Structure" de Bert 

Kaplan in Gitler (ed.) Review of Sociology — op. cit. 
(53) — Veja-se, por exemplo, o trabalho de Irvin L., Child — "So- 

cialization" in Handbook of Social Psychology — vol. II — 
Parte IV pags. 655-693 — Editado por Gardner Lindzey 
— 1954 — Addison — Wesley Publishing Company. 
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lagoes basicas, que configuram o comportamento humano. Isso 
porque desses resultados dependera, em parte, a concretizagao 
dos principios democraticamente salutares de reconstrugao so- 
cial . 

Sao, assim, inumeras as razoes que, hoje, tendem a impedir 
a persistencia das concepgoes tradicionais do processo educati- 
vo. Na perspectiva tradicional nao parece ter vigencia opera- 
tiva a nogao, ja banal para o sociologo moderno, de que "a edu- 
cagao so pode ser compreendida quando sabemos para que 
sociedade e para que posigao social educamos os alunos" (54). 
A premissa basica de toda agao educativa bem sucedida e a de 
sincronizar-se com as exigencias da sociedade, na qual o indi- 
viduo devera ser integrado. Mannheim preocupou-se bastante 
com o equilibrio das necessidades individuais e sociais, so pos- 
sivel de ser atingido pela educagao integral . A teoria integral 
da educagao opoe-se frontalmente a teoria liberal da mes- 
ma (55). Na primeira, as atividades educacionais sao reinte- 
gradas com as de outras instituigoes sociais, incidindo sobre a 
plenitude e sobre a totalidade da pessoa humana. Na segunda, 
ja obsoleta em nosso tempo, e apenas visado o carater externo 
dos valores basicos da educagao, consistindo o seu objetivo ul- 
timo no livre evolver da personalidade pelo aprimoramento 
espontaneo das suas qualidades inatas (56). 

Como contribuigao de Mannheim a analise sociologica da 
educagao podemos destacar, nesta altura, duas conclusoes fun- 
damentais: 1.°) o ponto de vista sociologico aplicado a educagao 
desvenda o sentido real da mesma, ao esclarecer-lhe a meta so- 
cial a atingir. Se despojarmos a atividade educativa de sua 
conotagad social, estaremos reduzindo-a a um esquema de agao 
arbitrario e abstrato. 2.°) a pratica educacional, tal como e hoje 
entendida, toma o grupo e nao o individuo como unidade edu- 
cativa. Nao e mais possivel justificar-se a obra do educador 
como um trabalho de formagao intelectual que se concentra 
sobre cada personalidade individual com a intengao de desven- 
dar-lhe certos dotes, manifestos ou nao. Tal afirmagao podera 
parecer chocante aos ideais liberals de educagao, ainda hoje 
correntes. Mas e preciso considerarmos que a nova situagao 
impoe a criagao de modelos de agao ajustados aos imperatives 
que a caracterizam. A etica educacional, se assim pudermos 

(54) — Cf. Libertad y Planificacion — pag. 274. 
(55) — Cf. Diagnostico ... — pag. 64. 
(56) — Cf. Idem, ibidem. 
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nos expressar, devera ser criticamente revista tanto em relagao 
aos alvos que assinala a pratica quanto em relagao aos meios 
ou recursos que legitima para alcanga-los. Hoje, mais que 
nunca, a educagao faz parte do processo geral de influenciar 
as personalidades sendo, ao mesmo tempo, um recurso ativo 
de reconstrugao social. Como escreve Mannheim, "a educagao 
esta se transformando em estrategia e todos os grupos em luta 
por maior influencia aprendem e muito terao de aprender com 
ela" (57). Essa formulagao assinala, incisivamente, o conteudo 
intencional da agao educativa, as disposigoes mentals que a 
caracterizam, dessa forma nos permitindo conhece-la com 
maior objetividade e precisao. A "educagao sempre serve a 
um objetivo especial tendendo deliberadamente a conforma- 
gao de certos tipos humanos" (58). Acrescentariamos a essa 
afirmagao que a formagao de tipos humanos especificos corres- 
ponde, primordialmente, a necessidades sociais de cuja satisfa- 
gao dependera, com certeza, a propria perpetuidade do sistema 
social. Para que essa condigao se mantenha sem rupturas brus- 
cas ou sem alteragoes profundas existem, como sabemos, tecni- 
cas diversas de controle social, manipulaveis em diversos niveis 
da realidade social. Nao podemos, ainda, constatar, no presente, 
a imprescindivel coordenagao racional dessas diferentes tecni- 
cas mas toda a argumentagao da Mannheim leva-nos a pensar 
que num fututro proximo se concretizara tal possibilidade. 

Consideraremos, agora, os tres niveis conjugados da reali- 
dade social aos quais correspondem "grosso modo" as etapas 
fundamentals da formagao e da integragao da personalidade 
individual . No primeiro mvel — o da sociaTTzagao —as possi- 
bilidades de controle estao, ainda, a depender 'do conhecimento 
satisfatoriamente objetivo da constelagao de fatores que con- 
diciona o comportamento humano. Tudo faz crer que o dominio 
empirico e teorico desse problema, facilitara as ciencias sociais 
o controle racional da seqiiencia e das condigoes do processo 
socializador. O segundo nivel — o da educacao — supoe, como 
requisite basico, as condigoes estabelecidas no primeiro. A agao 
educativa so se torna efetiva enquanto extensao do processo de 
socializagao. Significa isso que somente o imaturo previamente 
ajustado aos grupos primarios fundamentals podera reagir con- 
venientemente as influencias educativas. Tomando a escola 

(57) — Cf. o ensaio: "Planned Society and the Problem of Human 
Personality" — in op. cit. — pag. 277 — O grifo e nosso. 

(58) — Cf. Diagnostico ... pag. 64. 
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como unidade social especlfica, cuja fungao precipua e a de 
prover o ensino, podemos nela constatar — em condi^oes ex- 
tremas — toda peculiaridade do processo educacional. Alem 
disso, a sua definida localizagao espacial e a delimitagao pre- 
via da duragao da sua influencia favorecem tambem, segundo 
supomos, possibilidades mais imedlatas e concretas de contro- 
le. Assim, a educagao concebida como sistema concreto de agao, 
manipulavel, de acordo com pianos, podera, por um lado, man- 
ter e reforgar as influencias deliberadamente marcantes da so- 
cializagao e, por outro lado, proporcionara, no seu aspecto in- 
telectual, um insuspeitado alargamento de horizontes men- 
tals (59). As conseqiiencias da educagao far-se-ao sentir, desse 
modo, tanto sobre a personalidade individual como sobre a 
ordem social. Toda mudanga social, para persistir, deve refle- 
tir-se na organizagao da personalidade individual e justamente, 
nesse sentido, que e decisiva a influencia educativa da escola. 
O terceiro nfvel — o da propaganda — atua de modo a comple- 
mentar os resultados integrativos alcangados nos dois niveis 
anteriores. De acordo com Parsons (60), podemos definir a 
propaganda como forma de controle social, na medida em que 
ela influencia ,atraves de mecanismos psico-sociais, a persona- 
lidade e a estrutura do carater. Esta claro, que essa agao tao 
diretamente orientada a personalidade humana tern por efeito 
mediate a modificagaoi de todo um sistema de relagoes socials. 
O reconhecido poder de penetragao e de alteragao que caracte- 
riza a propaganda moderna empresta certa conotagao etica a 
apreciagao de suas conseqiiencias e objetivos. Se a entendermos 
num sentido positive iremos, juntamente com Mannheim (61), 
reconhecer suas importantes atribuigoes no processo de rein- 
tegragao da personalidade humana. E' por isso que afirmamos, 
inicialmente, ser a propaganda um dos principals recursos de 
complementagao das influencias socializadoras e educativas. 
Poderiamos entende-la, ainda de acordo com o pensamento de 
Mannheim, tanto como tipo de controle social destinado a pro- 
mover e a manter as ligagoes individuals com os "principia 
media" da estrutura social como no sentido mais particular de 

(59) — Cf. o ensaio: "The Problem of the Intelligentzia" in op. cit. 
— pag. 119 especialmente. 

(60) — Cf. o ensaio: "Propaganda and Social Control" in ftsays in 
Sociological Theory — pags. 142-177 — (edigao revista) — 
Free Press — Illinois — 1954. 

(61) — Cf. Libertad y Planificacion — pag. 365. 
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tecnica social ou seja de uma modalidade de persuasao coletiva, 
racionalmente desenvolvida, orientada para articular as poten- 
cialidades do futuro a configuragao historico-social do presen- 
te. ^sse tipo de propaganda assume, para os alvos planificado- 
res, um relevo primordial dada sua flexibilidade operacional 
que permite vinculagao a outras modalidades igualmente efi- 
cientes de controle. 

Tentamos, aqui, expor resumidamente, quais os niveis da 
realidade social que podem ser tornados como nucleares no 
processo concomitante de formagao e manipulagao da persona- 
lidade; de que forma a socializagao, a educagao e a propaganda 
integram-se, complementam-se mutuamente no que diz res- 
peito ao sentido coordenado de suas influencias. Nao podere- 
mos, talvez, documentar a exposigao acima com textos eluci- 
dadores de Mannheim. Mas, certamente, podemos inferir da 
analise cuidadosa de seus textos um rico con junto de premissas 
basicas das quais as nogoes acima expostas constituem, apenas, 
um bosquejo muito sumario. Nao obstante, essa tentativa da 
sistematizagao permitiu-nos situar, com razoavel medida, como 
Mannheim combinava, em suas interpretagoes, constatagoes de 
carater positive com apreciagoes extra-cientificas, algumas de 
evidente teor participante. O ponto de referencia constante e 
predominante nao e apenas o presente mas a ele se soma, com 
igual intensidade, o vir a ser, o futuro tao anciosamente dese- 
jado. Por tais razoes as referencias as possibilidades de con- 
trole, por exemplo, refletem uma operatividade e um poder de 
decisaq distantes daquilo que, nas circunstancias atuais podera 
ser alcangado. A necesidade do planejamento democratico e, 
para Mannheim, tao imperativa que frequentemente o torn 
emocional predomina sobre o objetivo. De certo modo, pode- 
riamos mesmo afirmar que antes de focalizar o plane jamento 
como processo e como tecnica social, ou com outras possiveis 
caracterizagoes objetivas, Mannheim o encara, predominante- 
mente, como aspiragao. £sse aspecto de natureza subjetiva 
impregna toda a sua obra e por isso, talvez, o leitor a ela se 
sinta vinculado de maneira tao intensa. 

A contribuigao de Mannheim, para a analise sociologica da 
educagao, relaciona-se, em resume, principalmente com: 1) o 
papel importanti'ssimo que a sociologia do conhecimento tera 
a desempenhar na imprescindivel revisao critica das concepgoes 
tradicionais da educagao. A analise critica da sociologia do 
conhecimento colocara a descoberto: a) os mecanismos de defe- 
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sa que, mascarando os interesses da camada domiante na, pre- 
servagao do "status quo", remtem-se claramente na atividade 
educacional; b) os interesses de classe que, condicionando a 
regulamentagao social dos processes de cooperagao e de compe- 
tigao, deturpam, a bem dizer, seus efeitos socializadores e edu- 
cativos. Sendo a educagao uma tecnica social que, eventual- 
mente ,podera regulamentar a agao desses processes importa- 
nos, sobretudo, liberta-la da interferencia perturbadora de 
concepgoes e interesses incompativeis com necesidades sociais 
emergentes. A educagao, por si, nao sera totalmente respon- 
savel pelas alteragoes que se verificarem na ordem social, mas 
utilizada em conjungao com outras tecnicas sociais podera co- 
laborar, de form?, decisiva, para o estabelecimento de uma or- 
ganizagao social mais ajustada as necessidades individuals e 
coletivas. Mannheim percebeu com argucia o relevo crescente 
das tecnicas educativas e tambem foi capaz de destacar o con- 
j^nto de interesses e avaliagoes que interferem, negativamente, 
no sentido e nos objetivos do process© educative. 2) As fungoes 
sociais da escola devem ser redefinidas de acordo com sua posi- 
gao no sistema social. Principalmente porque: a) a escola nao 
e uma unidade social isolada mas esta articulada, necessaria- 
mente, com as demais unidades do sistema; b) sua agao, por- 
tanto, nao sofre solugao de continuidade em relagao a dos gru- 
pos primarios fundamentals — pelo contrario — a complementa 
e a enriquece; c) a escola nao prove apenas as condigoes que 
garantem a continuidade e a estabilidade do sistema. Suas 
caracten'sticas especfficas do grupo instituido associam a per- 
manencia com a modificagao das instituigoes e essas razdes, 
principalmente, a convertem numa "agenda de mudanga so- 
cial". 3) A formagao e a manipulagao da personalidade tendem 
a obedecer a uma seqiiencia regulamentada de m'veis. A pro- 
gressiva formalizagao dos controles sociais parece assegurar 
probabilidades mais efetivas de interferencia em fases cruiciais 
da formagao da personalidade. A gradagao do processo sociali- 
zador de acordo com aspiragoes societarias basicas proporcio- 
nara melhores condigoes de rendimento a atividade escolari- 
zadora e facilitara a elaboragao do "m'vel de realidade", sobre 
o qual atuara a propaganda como forga consolidadora (62). 
Essas condigoes de regulamentagao comegam apenas a desen- 
volver-se no presente mas concretizam, a cada instante, a as- 
piragao de uma sociedade democraticamente planificada. 

(62) — Cf. Freedom, Power .. . pags. 158-159. 



V. CONCLUS6ES 

A compreensao do pensamento de Mannheim — conforme 
pudemos constatar — depende do levantamento sistematico de 
tres setores fundamentals de sua contribuigao as ciencias so- 
cials: a) sociologia do conhecimento; b) teoria sociologica do 
planejamento e c) analise das fungoes socials da educagao. 
Desse con junto, destaca-se a importancia marcante da sociolo- 
gia do conhecimento que — enquanto metodo de investigagao — 
possibilitou ao autor uma penetragao cientifica indiscutivel nos 
problemas centrals de nossa civilizagao. As analises desenvol- 
vidas apresentam como principals resultados: a) a teoria so- 
ciologica do planejamento em termos dos requisites dinami- 
cos da moderna sociedade democratica e b) a explicitagao do 
conteudo ideologico das representagoes tradicionais da ativi- 
dade educacional, resultados esses que ja haviam sido consta- 
tados, indiretamente, nas contribuigoes da sociologia do conhe- 
cimento . 

1. A discussao das possibilidades da intervengao racio- 
nal nas esferas irracionais da vida social sempre absorveu — 
por razoes ainda nao totalmente conhecidas — (63) o pensa- 
mento de Mannheim, convertendo-se no topico dominante de 
seus ultimos trabalhos. As intengoes pragmaticas do autor 
evidenciadas pela analise dos processes de secularizagao e de 
racionalizagao da cultura sao subsequentemente esclarecidas 
pela abordagem teorica do problema da agao em conjugagao 
como o do conhecimento. Essa perspectiva, por assim dizer 
neutra e intelectualista, e enriquecida de} um sentido democra- 
tico e militante na analise das fungoes sociais da camada inte- 
lectual. Estaria reservada a essa camada, a responsabilidade 
imensa de ser o elemento ativo norteador da reconstrugao so- 

(63) — A influencia marxista, por exemplo, parece ter sido impor- 
tante pelo destaque que coloca aa possibilidades humanas de 
alteragao da estrutura economico-social. O sentido de ra- 
cionalidade e de necessidade que dela se desprendem aprese- 
tam semelhangas que qualificariamos de "formais" com o 
pensamento de Mannheim mas que precisam ser melhor ana- 
lisadas. 
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cial, em razao da heterogeneidade de sua composigao social e 
principalmente das condigoes intelectuais especificas de seus 
membros componentes. Em fungao desses atributos a "intelli- 
gentzia" estaria apta a realizar a necessaria sintese das pers- 
pectivas parciais da qual decorresse uma perspectiva integrada 
capaz de orientar o curso do planejamento democratico. 

Com tais disposigoes e auxiliado pelos recursos de inves- 
tigagao da sociologia do conhecimento, Mannheim pode desta- 
car o planejamento como processo social caracteristico das a- 
tuais condigoes de existencia e como alternativa racional de 
agao para superar os problemas delas decorrentes. For outro 
lado, segundo pudemos observar, e de natureza dinamica a 
relagao dos processos sociais com as representagoes que tentam 
explica-los. O planejamento, por exemplo, ao ser interpretado 
em termos de sociologia do conhecimento, altera, por assim di- 
zer, o campo da investigagao e as conseqiiencias cognitivas 
dessa disciplina, projetando-a nas atuais condigoes historico-so- 
ciais. Nesse sentido, e que afirmamos existir entre ambos uma 
relagao dinamica pois tanto um como o outro sao modalidades 
complementares de conhecimento de uma realidade da qual 
tambem sofrem influencia decisiva. 

2. O planejamento assume, em nossa sociedade, feigao 
peculiar, dadas as possibilidades de o utilizarmos como tecnica 
de controle social, tendo em vista os alvos prospectivos da re- 
construgao democratica do presente. A essa condigao impor- 
tantissima se acrescenta o fato de ser intensa, ou melhor, com- 
pleta a vinculagao do planejamento a ordem social do presente 
pois ele a expressa com diferentes niveis de elaboragao: isto e 
— enquanto tipo de pensamento, modalidade de controle, pro- 
cesso e tecnica social. Todas essas maneiras de abordar-se o 
planejamento sao igualmente legftimas mas nenhuma delas, 
por si, e suficiente para caracteriza-lo. A orientagao democra- 
tica atribuida ao processo do planejamento permitira coorde- 
nar e integrar esses diferentes aspectos garantindo, assim, a 
eficacia da agao planificada na ordem social do presente. En- 
tretanto, como facilmente se conclui da analise de Mannheim, 
tais possibilidades nao significam uma alteragao brusca ou re- 
volucionaria da organizagao social — pelo contrario — importa 
menos destrui-la do que compreende-la e o planejamento de- 
mocratico sera, justamente, orientado pelo conhecimento obje- 
tivo das instituigdes e do seu respectivo entrosamento. Sera 
possivel, assim, a esse processo tao caracteristicamente inova- 
dor, desencumbir-se de fungdes tendentes a assegurar a conti- 
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nuidade do presente visando, com isso, atingir de forma mais 
segura e duradoura os novos ideais do fututro. Juntamente 
com tais atribuigoes Mannheim destaca, ainda, outra fungao 
decisiva do planejamento democratico: a de conjugar a trans- 
formagao da personalidade com a transformagao da sociedade. 
Nessa tarefa complexa e dificil, mas contujdo indispensavel aos 
propositos planificadores, sera de grande relevo o papel da edu- 
cagao associada a outras tecnicas socials. 

3. A analise da educagao, tal como e elaborada e desen- 
volvida por Mannheim, apresenta dois aspectos importantes — 
alias relacionados —. O primeiro deles e de carater sistematico 
e diz respeito a investigagao das fungoes socials da educagao 
formal, ou melhor, da integragao da escola no sistema social 
global. Perfeitamente enquadradas no desenvolvimento empi- 
rico e teorico da moderna sociologia educacional, essas analises 
de Mannheim constituem — a nosso ver — um dos aspectos 
mais positivos de sua contribuigao. A escola, em nossa socieda- 
de, deve estar entrosada com as demais instituigoes no sentido 
de garantir a indispensavel continuidade do sistema organiza- 
torio e de encaminha-lo para a concretizagao objetiva de novos 
valores sociais. Por isso a escola e — em termos do sistema so- 
cial global — a unidade que melhor assimila e Integra compo- 
nentes tradicionais com componentes inovadores. E' por isso 
tambem que — em termos da formagao da personalidade — ela 
se constitui no fulcro integrador das influencias socializadoras 
com tecnicas mais especificas e diretas de manipulagao da per- 
sonalidade. A personalidade democratica — como a qualifica- 
va Mannheim — (64) e moldada pela assimilagao coordenada 
das diferentes influencias provenientes de setores nucleares da 
vida social. Um controle gradativo e exercido, nao no sentido 
de uma disciplina autoritaria mas no sentido de possibilitar o 
livre desenvolvimento de tendencias socialmente desejaveis 
mediante a coordenagao das influencias extemas. Essa forma 
indireta de regulamentagao e uma das caracteristicas inova- 
doras do planejamento democratico. 

O segundo aspecto discemivel nas analises de Mannheim 
e aquele que denominamos (a falta de melhor designagao) de 
aspecto "ideologico", ja patente, alias, nas afirmagdes acima 
expostas. Opde, o nosso autor, a nogao integral de educagao a 

(64) — Ao que tudo faz crer, Mannheim nao e o responsavel por esta 
expresao; apenas dela utilzou-se segundo as tendencias e a 
terminologia de alguns psicologos modernos. 
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nogao dita liberal. Uma e generalizadora, compreensiva, total. 
Outra e mais restrita, superficial, talvez. Mas, ao proceder a 
uma critica dessa natureza, assinalando que devemos sempre 
ter em mente o sentido social da atividade educativa nao estara 
o autoi* raciocinando e argumentando em termos de um esque- 
ma explicativo tao restrito e tao parcial quanto o liberal? Nao 
estaremos nos, ao aceitarmos tal argumenta^ao, nos submeten- 
do, voluntariamente, as influencias de nossos objetivos, valores 
e interesses, com isso mascarando o verdadeiro sentido da aqao 
educativa? Nao sera esta muito mais restrita, especifica e limi- 
tadora do que nos fazem crer certas convicgoes liberais, ainda 
nao totalmente erradicadas de nossa vida e de nosso pensa- 
mento? 

Resta-nos, entretanto, por outro lado, a altemativa inversa 
que nos faz supor ser justamente esse con junto de valores, in- 
teresses e afinidades o caracteristico especifico da agao educa- 
tiva. Sendo, a bem dizer, a tecnica mais direta de manipulagao 
da personalidade e de transformagao social a educagao suscita, 
inevitavelmente, representagoes plenas de residues emocionais 
e valorativos que, a primeira vistai parecem entravar o seu li- 
vre curso. Mas se a despojarmos de tais representagoes, o que 
iestara? Uma agao sem motivagoes, objetivos ou fins que a 
norteiem e especifiquem. O importante e, pois, — e Mannheim 
percebeu-o claramente — explicitarmos com criterios racionais 
os motives, objetivos e fins da agao educacional. Significa isso, 
traduzi-la em termos experimentais e cientificos libertando-a 
das interpretagoes primarias do senso comum e precisando-lhe 
o sentido especifico frente as demais modalidades de atuagao 
humana. 

Embora parega paradoxal, o melhor da contribuigao de 
Mannheim a analise sociologica da educagao esta contido nesse 
aspecto "ideologico" ou supracientifico. A importancia dos as- 
pectos chamados sistematicos nao e, de forma alguma, irrele- 
vante mas, segundo pudemos concluir, esta longe de equiparar- 
se, em densidade e penetragao, a reformulagao dos valores tra- 
dicionais da pratica educacional, tema que absorveu grande 
parte do esforgo intelectual do autor. Em resume, nao se pode, 
portanto, compreender, objetivamente, a atividade educacional 
sem desvendar-lhe o sentido pragmatico, sem coordena-la com 
outras tecnicas sociais igualmente destinadas a modificar o 
homem e a sociedade. 
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Essas consideragoes nos reconduzem ao tema central do 
nosso trabalho, que e o exame das relagoes entre a educagao 
e o planejamento democratico na obra de Mannheim. Dificil- 
mente nos seria possivel empreender um levantamento comple- 
to e sistematico da sua contribuigao a sociologia, nao so porque 
sao di versos os setores abrangidos pel a sua penetragao intelec- 
tual como tambem sao amplas as conseqiiencias que dela de- 
correm. Portanto, pareceu-nos util, senao legitimo, restringir- 
mos nossas consideragoes aos resultados teoricos e praticos, 
mais diretamente relacionados com o sentido educacional da 
obra de Mannheim. 

A educagao e por ele compreendida de forma a integrar 
resultados teoricos e conseqiiencias praticas. Sua abordagem 
focaliza a atividade educacional em termos da importancia que 
desfruta numa ordem social em transigao. Isso significa que: 
a) refletem-se nesse esfera as tendencias existentes de trans- 
formagao da realidade e b) a propria educagao e suscetivel de 
ser manipulada como tecnica social, no sentido de consolidar 
objetivos regulamentadores. Por essas razoes, principalmente, 
nao podemos explica-la apenas com criterios abstratos e gene- 
lalizadores, uma vez que o seu desenvolvimento reflete, de ma- 
neira direta ou indireta, as necessidades mais prementes do 
momento historico-social. 

Assim sendo, educagao e planejamento sao, na configura- 
gao atual, premissas complementares de uma atividade reci- 
procamente referida. Intengoes planificadas impregnam a re- 
flexao pedagogica do presente tanto em seus aspectos praticos 
quanto nos teoricos. A realizagao sistematica de pesquisas com 
o objetivo de fundamentar empiricamente o conhecimento da 
realidade educacional abre, sem diivida alguma, amplas opor- 
tunidades a intervengao racional. Por outro lado, para que 
tais propostitos se mantenham, e indispensavel a transforma- 
cao da mentalidade media — isto e — e indispensavel que o 
pensamento medio se configure em termos da estrutura do 
pensamento planificado. Significa isso, a extensao dos crite- 
rios racionais de explicagao do mundo a esferas tradicionalmen- 
te pouco favoraveis aos processes inovadores. Significa, por- 
tanto, a necessidade de pensarmos nao so em termos de outro 
contexto mas principalmenteem termos de outros valores. "No- 
vos homens e novos valores" sao, para Mannheim, as vigas 
mestras da reconstrugao social. 
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Justamente nesse sentido e decisiva a influencia da edu- 
cagao pois, enquanto tecnica social, dispoe de amplos recursos 
de manipula^ao da personalidade e de controie social. 6, alem 
disso,) importante forga coordenadora das influencias exercidas 
sobre o imaturo pelos grupos primarios e secundarios. Novos 
valores poderao, pois, mediante persuasao democratica, ser in- 
culcados nas j ovens mentalidades de forma a garantir uma 
atuagao consciente e responsavel. A essas fungoes, que a edu- 
cagao realiza no presente, acrescentam-se as que ela desenvol- 
vera na ordem social planificada e que dizem respeito a conso- 
lidagao dos resultados ja obtidos. A meta planificadora orien- 
tara a atividade educacional de forma a possibilitar a incor- 
poragao de seus objetivos mais profundos ao horizonte social 
e mental do homem comum. 1 

Essas ideias de Mannheim sao bastante conhecidas e se, 
agora, nos dispuzemos a retoma-las foi apenas com o fito de 
especificar melhor o tipo de conclusoes que delas tentaremos 
inferir. Destaca-se, preliminarmente, uma observagao de na- 
tureza geral mas que e importante por estar relacionada com 
a maneira pela qual Mannheim analisava os fenomenos edu- 
cacionais. Em sua perspectiva de analise, o con junto de moti- 
vagoes ou de intengdes que permite caracterizar a atividade 
educacional e consideravelmente ampliado. Em primeiro lu- 
gar, porque a educagao, conforme pensava Mannheim, nao re- 
presenta apenas o vinculo necessario entre o passado e o pre- 
sente, o elemento assegurador da continuidade cultural mas 
representa, basicamente, o elemento dinamico da proje^ao do 
presente no future. Portanto, a educagao nao significa, tao 
somente, a preservagao da tradigao mas, sim, uma modalidade 
movadora e dinamica de aprimorarmos, no future, as aquisi- 
coes do presente. 

Os criterios que melhor permitem caracteriza-la, nao sao, 
pois, de natureza puramente descritiva mas encerram intuitos 
explicativos na medida em que pretendem, partindo do conhe- 
cimento objetivo do presente, inferir modelos de atuagao futu- 
ra. O claro conteiido valorativo, decorrente dessas caracteri- 
zagoes, nao constitue entrave a objetividade com que elas se 
apresentam pois e, pois assim dizer, definido na perspectiva de 
analise do autor. O que importa, entretanto, fixar e, sobretudo, 
a maneira pela qual a educagao foi caracterizada que nao sendo 
especialmente inovadora, constitue, uma aquisigao positiva para 
o conhecimento objetivo e integrado da mesma. 
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Em segundo lugar, a perspectiva de analise, adotada por 
Mannheim, permitiu-lhe colocar a descoberto o con junto de 
motivagoes e de fatores irracionais que interferem na agao 
educativa, restringindo-a aos moldes tradicionais do passado. 
Embora esse con junto de interferencias nao fosse ignorado pe- 
la maioria dos autores, que se ocuparam com os problemas edu- 
cacionais, deve-se a Mannheim a avaliagao objetiva do signifi- 
cado de tal descoberta. Investigando a educagao em termos de 
suas ligagoes com o passadh e de suas fungoes no presente ele 
tentou nao so depura-la das interferencias irracionais como, 
principalmente, percebeu, com objetividade, a orientagao que 
ela tenderia a assumir. 

Portanto, as conseqiiencias principais de sua analise da 
educagao sao, em resume, as seguintes, 1) constatagao do con- 
junto de interferencias subjetivas, de carater negative, que a 
educagao sofre, numa ordem social em transigao; 2) atenuagao 
de tais interferencias mediante criterios racionais e positives; 
3) a constatagao objetiva de que a orientagao assumida pelo 
process© educacional o encaminha para a regulamentagao pla- 
nificada. A essas conseqiiencias devemos acrescentar uma ou- 
tra, nao menos important©, que diz respeito a possibilidade de 
ser a educagao concebida como tecnica social manipulavel se- 
gundo pianos e assumindo, portanto, importancia primordial 
na ordem social democratica. 

Constatamos, atraves dessas consideragoes, de que forma 
se amplia, nas investigagdes de Mannheim, o con junto de fato- 
res que permite melhor caracterizar a atividade educacional. 
Isento da preocupagao de trazer a sociologia educacional con- 
tribuigao original ou revolucionaria Mannheim, nao obstante, 
ampliou consideravelmente os horizontes dessa disciplina com 
novos setores de investigagao e com novas possibilidades para 
a aplicagao eficiente dos conhecimentos sociologicos. 
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