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De Weber:

Eu sou um mcmbro da clause burgucsa, mc pinto tal c fui educado
na sua vis:io e nos sells ideais. blas 6 tarcfa pr6pria da nossa ci8ncia
dizer o quc n:io se cscuta dc bom grado, c quando mc pergunto sc a
burgucsia alum:i csti hole madura para sc tornar a classy politica diri-
gente da naq:ao, kinda hole n:io tenho condit?io dc responder afirmati-
vamente

Sobre Weber

A conclusio weberiana procede da anilisc cxistcncial da incompati.
bilidadc dos valores e da luta cntre os deuses. O mundo esb racionali-

zado pda ci8ncia, pda administragao c peta gcstao rigorosa das empre-
sas ccon6micas, mas continua a lute cntre as classes, as nag6es c os
dcuses. Ji nao exists irbitro ou luiz, s6 urea atitude 6 compadvel coin a
dignidade -- a cscolha solitiria dc coda um face a sua consci8ncia. Tal-
vez a 61tima palavra dessa atitudc filos66ica sega a do cngajamento.
N£ax Weber dizia: cscolha e decisis(E fTrbe d /72@. A dccisio cra ments
a cscolha ence um partido e outro do que o cngajamcnto a favor dc
um deus quc podia ser um dem6nio.2

Z)er Nbffona/sfaaf und die VoZhswfrfscha/Zs-poZffff, traduzido para italiano,
por Paolo Manganaro, sob o titulo: Zo State nazfonaZe e Za poZftfca economics
tedesca. na coletfnea Scrffff PoZftfcf, Niccold Giannotta Editore, Catania, 1970.
Trata-se da aula inaugural dada por Weber na Universidade de Freiburg (1985).
A citagao encontra-se na pagina 103 da edigao italiano.

Raymond Aron, .Les drapes de Za penske socfoZogfque, Gallimard, Paris, 1967,
P. 564
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1. Da realidade e do problema da ci6ncia

Weber iomega seu esbogo de uma Teoria Socio16gica, cuja sistema-

tizagao nio chegou a terminar -- em Economia e Sociedade --, pda afir-

magao de que a Sociologia trataria da agro social e seria uma ci6ncia
compreensiva.

Para compreendermos o sentido da afirmagao, teremos, que fazer

uma breve incursio no terreno da metodologia weberiana. Sabemos,

inicialmente, que um objeto de conhecimento s6 se constitui na medida

em que sio definidos os elementos constitutivos do processo de elabo-

ragao dense saber: o que 6 a realidade? o que 6 a ci6ncia? qual o papel

desempenhado pelo investigador no processo? e homo se relacionam
essay panes?

Como Weber entende o problema da realidade?

A realidade aparece para ele como sendo um conjunto inesgotgvel

de acontecimentos. Se falamos da realidade fisico-natural, poderemos

afirmar a exist6ncia de uma ordenagao entre estes acontecimentos

Ordenagao que 6, pr6pria da realidade e que independe relativamente
do observador. Assim, as chamadas ci6ncias naturais s5.o ci6ncias de

Lipo matemgtico. Possuem uma legalidade especifica

J5. a realidade da vida cultural nio possui legalidade especi.flea

que independa da agro do investigador. E ipso porque o proprio desse

lipo de vida 6 a agro social que, como veremos maid adiante, implica a
presenga ativa do homem, enquanto individuo, referido a comunidade
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Earl t ?do Fen3alides Dias

ou a. sociedade em um processo de conexio valorativa. Assim podemos

de6inir, provisoriamente, a realidade das ci6ncias da cultura homo

sendo o lugar de um encontro empirico: o dos homens e dos valores que
des veiculam e articulam.

A ci6ncia social que nos propomos praticar 6 uma cfgncfa da reaZf-
dade. Procuramos compreender a originalidade da realidade da vida
que nos cerca e no sein da qual estamos colocados a fim de destacar

de suas diversas manifestag6es e, por outro, as raz6es que fizeram
com que historicamente ela se desenvolvesse dessa forma e ngo de
outta. Ora, desde que buscamos tomar consci6ncia da maneira pda
qual a vida se apresenta imediatamente a n6s, constatamos que ela
se manifesta "em" n6s e "fora" de n6s por uma diversidade absolu-
tamente infinite de coexist6ncias e de sucess6es de acontecimentos
que aparecem e desaparecem. Mesmo quando consideramos isola-
damente um "conjunto" singular -- por exemplo, um ato de troca con-
crete -- a absolute infinidade dessa diversidade nio diminui de modo
algum em intensidade, desde que tentemos seriamente descrever de
modo eicaustiuo sua singularidade na totalidade de deus elementos
individuais e com maid razgo desde que queiramos captar sua condi
cionalidade causal.t

E como se coloca o problems da ci6ncia?

Para Weber, a ci6ncia cultural(social) 6 entendida, solidariamente a

dennigao da realidade, como sendo a possibilidade da captagg.o da agro

social, ou deja, da interagao entre homens e valores:

Todo conhecimento reflexivo da realidade infinite por um espirito
humana 6lnito tem conseqtientemente por base a seguinte preocupa-
Qao implicita: apenas um fragmerzto limitado da realidade pods cons
tituir a cada vez o objeto da apreensao cientffica e apenas ele 6
sencial", no sentido em que merece ser conhecido.2

.Essays sur Za 7'dork de Za Science, pp. 152-3

.Essays..., op. cit., p. 153
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F FtFodil€t v$exao we{)erialia. 1- Da wa/idade e do pro1lle /cl da ci6llcia

lsto coloca o problems dos crit6rios da selegao dos fragmentos a
estudar. homo veremos maid adiante, esse processo de selegao implica,

de imediato, a participagao ativa do investigador. E, homo a agro cien-

tilfica 6 uma agro social, ela implica a presenga dos valores do inves-

tigador. Presenga elsa que, como explicaremos, nio compromete

para Weber -- a objetividade do trabalho.

Ora, dado que a chamada ci6ncia natural se caracteriza pelo cato
de que a sua exist6ncia independe do que pensam os homens, o grau

de resist6ncia que ela apresenta ao trabalho do cientista 6 menor. Em-

bora ela aparega homo uma relagao mediata, impossivel de ser captada

de imediato, o que obriga a um estudo pr6vio, ao conhecimento de leis

matematicas, conceitos especilficos, etc., por outdo lado ela nio df ao
ser humano a falsa certeza de seu entendimento. Ela aparece como
exterior a vida cotidiana.

Jf no cano da ci6ncia social tal coisa ng.o se d6. De imediato o ser

humano sup6e, ou pode pelo menos supor, que conhece o evento que
este se processando. E elsa possibilidade se dg na medida em que a
agro social possui um sentido. Como os homens possuem valores, po-

dem ter expectativas de comportamento, o que os levi de imediato a

tentar compreender o que o outro este fazendo. Ou deja, o sentido de

uma agro 6 entgo passivel de compreensao. E se ipso df uma sensagao

de facilidade no trabalho, df tamb6m uma diHiculdade especifica: a

familiaridade com o social torna possivel ao ator tomar um juizo de
cato por um jui.zo de valor e vice-versa. Tal diHlculdade se torna maid

clara quando Weber a$irma:

'A ci6ncia me parece cumprir uma fungao especificamente inverse
faz do que 6 evidence por convengao um .probZema."

Iden, p. 419



Ednlalido Ferlta12cies Dias

O que vai, portanto, modificar a possibilidade de uma investigagao
cientifica sobre a sociedade, da visio que qualquer individuo possa ter,

6 que o trabalho cientifico sup6e certas regras que permitem definir
uma objetividade.

Antes de entrarmos em maiores detalhes sabre o problema da

ci6ncia, devemos dizer que para Weber elsa atividade se apresenta
homo fundamentalmente inacabada e inacabgvel. Ou seja, nio se

apresenta nunez como uma possibilidade esgotavel.

No dominic da ci6ncia (...) todos sabem que sua obra teri envelheci-
do daquia dez, vinte ou cinqtienta anon. Pois qual 6 o destino, ou
melhor a sfgni#cagdo a qual este submetido e subordinado, em um
sentido absolutamente especifico, todd trabalho cientifico, coma alias
tamb6m todos os outros elementos da civilizagao que obedecem a
mesma lei? 6 que toda obra cientifica "acabada" nio tem outro senn
do senio o de fazer nascer novak "quest6es": ela pede entio para ser
:superada" e envelhecer. Aquele que quiver servir a ci6ncia deve re-
signar-se a tal destino.4

A realidade, por nio ter uma legalidade especifica, jamais podera
ser conhecida na totalidade. Ngo pode ser esgotada, por outdo lado,

porque o real como lugar empirico de homens e valores 6 sempre um

lugar novo na medida em que coda homem pode a coda momento rela-
cionar-se signi$icativamente com outros de mil maneiras diferentes. E

ainda maid, 6 inesgotavel porque a curiosidade do investigador este.
permanentemente aberta. Logo, o real 6 irredutfvel ao saber.

E como mica o investigador dentro dessa colocagao?

Poderemos dizer que compete ao investigador um papel fundamental

nesse processo. Compete a ele racionalizar o elemento realidade, de modo
a racionalizar a conexg.o valorativa e assim permitir um dominio sabre a

vida social, ou mellor ditz, uma intervengao e6lcaz nesse processo

Z,e Sauanf et Ze PaZftfque, pp. 67-8
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O progresso cientifico 6 um fragmento, o maid importante 6 verdade,
dense processo de intelectualizagao ao qual estamos submetidos a
mi16nios...5

Assim podemos dizer que uma das tend6ncias do mundi contempo-
rfneo 6 uma racionalizagao crescente, "um processo de desencanta-
mento realizado no curio de mi16nios de civilizagao ocidental e, maid
geralmente, esse 'progresso ' no qual participa a ci6ncia coma ele-
mento e coma motor..."C

Ora, esse processo de racionalizagao, esse desencantamento para
ser realizado tem que tornar-se coda vez mais especializado. A ci6ncia

6 pois uma vocagao especializada.

A intelectualizagao e a racionalizagao crescentes nio significam en-
tgo de modo algum um conhecimento gerd crescente das condig6es
nas quaid vivemos. Signifier muito maid que sabemos ou que cremos
que a cada instante poderfbmos, contanto somente que o qufsdsse
mos, provar a n6s mesmos que nio existe em principio nenhum po-
der misterioso e imprevisfvel que interfira no curio da vida: em re-
sume, que podemos domfnar judo pda preufsdo.7

O nosso saber 6 especializado e, portanto, parcializado: aquele den-
tre n6s que tomb o bonde nio possui nenhuma nogao do mecanismo
que permite a viatura de p6r-se em marcia -- a menos que deja um
fisico professional. Nio temps, alias, necessidade de saba-1o. Basta-
nos poder "contar" com o bonde e orientar conseqtientemente nosso
comportamento: mas nio sabemos homo se constr6i tal mgquina ca-
paz de andar. O selvagem, pele contrario, conhece incomparavel-
mente mellor deus utensilios.8

Ora, o saber do "selvagem" 6 "aparentemente" maior do que o nos-

so, mas por outdo lado se ele 6 capaz de captar o conjunto das viv6ncias

culturais n5.o 6, no entanto, capaz de oferecer uma explicagao cientifica

Z,e Savant..., op. cit., p. 69
Ze Savant..., op. cit., p. 70
!dem. ibidem,.
Iden, p. 69

13



Ed nfndo Fel'ilc11ides Dias

do acontecido. Poderf dar, obviamente, um juilzo de valor e, portanto,

oriental-se significativamente na sua comunidade. lsto por6m nada
tem a ver com o trabalho cientifico.

Na medida em que o trabalho cientifico 6 caracterizado, em pri-
meiro lugar pda inesgotabilidade, e em seguida pelo cato de ser frag-

ments.rio e especializado, a tarefa do investigador se torna mais e maid
vocational.

E unicamente gragas a etta estrita especializagao que o trabalhador
cientifico podera um dia provar uma vez, e sem davida, nunca uma
segunda vez, a satisfagao de dizer para si mesmo: desta vez consegui
alguma coisa que durand. Nos nossos dias a obra verdadeiramente
definitive e importante 6 sempre uma obra de especialista. conse-
qtientemente, todo ser que 6 incapaz de colocar, digamos, antolhos e
de se limitar a id6ia de que o destiny da sua alma depende da neces-
sidade de fazer tal conjectura, e precisamente aquela, em tal lugar,
em tal manuscrito, maria mellor simplesmente de se abster do tra-
balho cientifico

Essa ren6ncia, que 6 ao mesmo tempo posse apaixonada, 6 para

Weber a possibilidade da exist6ncia do trabalho(e do trabalhador):

Sem etta singular embriaguez da qual cagoam todos aqueles que
permanecem estranhos a ci6ncia, sem etta paixao, sem este certeza
que "milhares de antes deviam escoar antes que tivesses vista a vida
e outros milhares de anon esperam em si16ncio" (...) de saber se 6s
capaz de fazer esta conjectura, tu nio possuirasjamafs a vocagao do
intelectual e farias melhor de te engajares em uma outra via. Porque
nada tem valor, para o homem enquanto tal, senio o que ele pode
fazer com paixao.to

Para Weber existe uma profunda e fundamental diferenga entre a
order da c£8ncfa e a order dos t;azores. Se a ordem dos valores 6 a da

livre escolha, a da livre afirmagao deles, a ordem da ci6ncia, pele con-

Z,e Sauanf..., op. cit.
.iden, p. 63.

P. 62
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Para }lHic inlrodug o lt$exac }velefiat ! - 'Da rea idade e do protlfe ia d&

tr6rio, tem sua ess6ncia na submissio da consci6ncia aos datos, is pro-

vas. lsto refletiria uma antinomia fundamental da agro; a moral da
responsabU,idade X Q moral dct conuicQdo.

A moral da responsabilidade 6 a que deve ser adotada pelo homem

de agro. Ele interpreta a agro em termos de meios e de fins. Preocupa-

se com a efic6.cia e se define entio pda escolha dos meios adequados a

meta a ser alcangada. A moral da convicgao este relacionada com a es-
colha dos valores. Sua racionalidade nio este ligada a eHlcfcia formal

Ela nio pode ser a utica do politico, nem a utica estatal.

Embora essay duas 6ticas sejam antin6micas, sgo tamb6m com-
plementares. As agnes political podem e devem ser clarificadas pda
ci6ncia, por exemplo. Os valores nfo apresentam, para Weber, qual-

quer hierarquia. A forma de privilegiar a um deles sera sempre a
decisg.o dos homens. Dos politicos e dos cientistas. Dos artistas e dos

religiosos. Sempre e sempre o homem diante do mundo munido dos
deus valores.

Parece-nos que a relagao dos elementos realidade, teoria cientifica

e investigador nos permitem agora tornar maid clara a id6ia de uma

Sociologia e de uma ci6ncia da cultura que ngo buscam um conheci-
mento de typo empirico-positivista. E que tem homo $1nalidade a obten-

gg.o de uma cZareza que permits a racionalizagao do processo. Assim

ngo 6 o crit6rio de oerdade, tal como definido pda tradigao racionalis-

ta-empirista-positivista, que define a agro do cientista.

O conceito de culture 6 um concerto de razor. A realidade empirica 6
cultura a nossos olhos porque e enquanto a referimos a id6ia de va-
lor, ela abarca os elementos da realidade e excZusiuamenfe este lipo
de elementos que adquirem uma significagao para n6s por elsa rela-
gao aos valores

.Essays..., OP. cit., PP. 159-60

15



Ed /! indo Fen3ancles Dias

Para Weber, a Sociologia estuda causalmente a agro social, que,
homo veremos maid adiante, 6 uma agro especifica, determinada pda

presenga de um sentido, que 6 vivido e pensado pelo atom. Ora, esse
sentido, elemento que permite captar a ligagao entre os valores vividos

e veiculados pelos homens, 6 o que irg tornar possivel a decifragao da

signinicagao da agro. Logo, tal decifragao pasha a ser o objeto da Soci-

ologia e a agro social sua unidade minima de anflise.
Weber privilegia na anflise socio16gica uma categoria importan-

tissima: a co/zzpreensdo. Ela nio 6 uma maneira qualquer de estudar

que foi escolhida entre outras. Ela 6 a 6nica possivel de estudar esse

tipo particular de objeto. E, portanto, solidfria com o que Weber en-
tende por realidade e por teoria.

A compreensao nas ci6ncias naturais 6 medfafa. N6s s6 podemos

captar os fen6menos naturais atrav6s de proposig6es de typo e de natu-
reza matematicas, vale dizer, atrav6s de regularidades observgveis. A

mediagao entre o objeto e o observador 6 feita por conceitos e relag6es.
Nas ci6ncias culturais o processo 6 distinto. Essas ci6ncias se ca-

racterizam por serum co/zzpreensft;as, h£st6rfcas e .por afzzarem sobre a

nafureza. No campo das ci6ncias hist6rico-culturais a compreensao 6

imediata. A conduta humana possui uma inteligibilidade intrinseca

porque os homens sio dotados de consci6ncia. E por portarem, sempre

e sempre, valores. Elem muito freqUentemente captam relag6es, de
modo imediato, entre meios e fins, atom de um e atom de outdo.

Elsa inteligibilidade 6 que permite ao cientista compreender as
condutas sociais. Mas nio de uma maneira intuitiva. O trabalho do
cientista social 6 o de reconstrugao da conduta. Dado que o que carac-

teriza a agro social 6 a presenga do sentfdo, vdamos como Weber o
conceitua:

16
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Por "sentido" entendemos o sentido subjetivo indicado pelts sujeitos
da aWaD, seja a) existente de fate: a) em um casa historicamente
dado, li) homo media e coma aproximagao em uma determinada mas-
sa de cason; ou b) construido em um fido ideal, com adores deste ca-
ra.ter. Nio se trata, de forma alguma, de um sentido "objetivamente
justo" ou de um sentido "verdadeiro", fundado metafisicamente.
Aqui, precisamente, 6 que se enrafza a diferenga entre as ci6ncias
empirical da agro (a sociologia, a hist6ria) face a today as ci6ncias
dogmaticas (jurisprud6ncia, 16gica, utica, est6tica), as quaid preten.
dem investigar em deus objetos o sentido 'ljusto" e "vflido".

Entre a ag5.o com o sentido e o modo de conduta puramente reati-

vo existe uma graduagao muito grande e limites muito flexiveis, sendo

que, por exemplo, a agro tradicional (ver adiante), cuba importancia, a

Sociologia nio pode negar este pr6xima do segundo cano. Por outdo

lado, por ngo participarmos de um determinado universo cultural, po-
demos considerar sem sentido uma ag5.o plena do maid alto valor reli-

gtoso, ou mesmo est6tico.

O poder "revived" plenamente algo alheio 6 importante para a evi-
d6ncia da compreensao, por6m nio 6 condigao absoluta para a inter-
pretagao do sentido. Ami6de, os elementos compreensivos e os nio
compreensivos de um processo se unem e se mesclam entre si.

Diz-nos Weber que a interpretagao tende a evid6ncia e que essa
evid6ncia da compreensao pode ser do Lipo rational(L6gica, matemfti
ca) ou endopgtica (Afetiva, receptive-artilstica). Podemos entio dizer
que, quando se trata da agro, aquilo cuja conexgo de valor 6 compre-
endido "fnfeZecfuaZmenfe de um modo exaustivo e diffano" 6 racional-

mente evidente. O mg.ximo de evid6ncia se consegue na interpretagao

da agate racional com relagao a alms(ver adiante)

.Economfa y Socfedad, vol. 1, p. 4
Iden, ibidem,.
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O m6todo cientifico que consiste na construgao de tipos investiga e ex-

p6e todas as conex6es de sentido irracionais, afetivamente condiciona-
das, que influem na agro como "desvios" de um desenvolvimento da
mesma. "construido" como puramente nacional em relagao a fins. Por
exemplo, para a explicagao de um "panics na bolsa" seri conveniente
fixer, primeiro coma se desenvolve a aWaD fora de todo influxo de afetos
irracionais para introduzir depois coma "perturbag6es" aqueles com
ponentes irracionais. Procederiamos da mesma forma para a explica-
gao de uma agro politica ou militar: teriamos que 6lxar, primeiramen-
te. homo se teria desenrolado essa aWaD, se today as circunstfncias e
todas as inteng6es dos protagonistas fossem conhecidos, e se tivesse
orientado a escolha de meios a partir dos dados da experi6ncia consi-
derados por n6s coma existentes -- de modo rigorosamente racional se-
gundo fins determinados. S6 assim seria possivel a imputagao dos
desvios e das irracionalidades que as condicionaram. A construgao
serve nesses casos a sociologia -- em razgo de sua evidente inteligibili.
dade e (enquanto racional) de sua univocidade -- coma um lipo (ideal),
mediante o qual se pode compreender a agate real, influenciada por ir-
racionalidades de toda esp6cie (emog6es, erros), come um desvio do
desenvolvimento esperado da aWaD nacional.t4

Como se procede entio na construgao desse tipo ideal?

Obt6m-se um tips ideal acentuando unilateralmente um ou vfrios
pontos de vista e encadeando uma multidio de fen6menos dados iso
ladamente, difusos e discretos, que se acham ora em grande namero,
ora em pequeno ou mesmo faltam por completo, e que se ordenam se-
gundo os precedentes pontos de vista escolhidos unilateralmente para
formar um quadro de pensamenfo h.omoganeo.iS

Quala utilidade dense procedimento?

A construgao de uma agro rigorosamente racional com relagao a fins
serve nesses castes a Sociologia -- gragas a sua evidente inteligibilidade
e, enquanto nacional de sua univocidade -- coma um lipo (tips ideal,
mediante o qual compreende-se a agate real, influfda por irracionalida-

Idem, p. 6.
.Essays..., op. cit. P. 181
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des de coda esp6cie (afetos, errol), coma um desvio do desenvolvimento
esperado da agate racional. ia

Uma das diHiculdades da teoria weberiana, segundo Raymond
Aron, se prende ao cato de que o tipo ideal 6 utilizado em um dado
momento homo todos os conceitos das ci6ncias hist6ricas e em outros

ele 6 uma esp6cie particular de concertos. Segundo Aron, a dificuldade

poderia ser superada se falgssemos em fend2ncfa fdeaZ tilpfca, no pri-
meiro cano, e tipo ideal, no segundo. Exemplos dessas tend6ncias ideais,

tipicas seriam a burocratizagg.o, a racionalizagao, a dominagao, etc.
Podemos entgo agora tratar de entender o que 6 a compreensao e

homo ela se apresenta. Ela 6 entio a

captagao interpretativa do sentido ou conexio de sentido: a) indicado
realmente na agro particular (na consideragao hist6rica); b) indicado
na media ou de modo aproximado (na consideragao socio16gica em
massa); c)construido cienti6icamente (pelo m6todo tipo16gico) para a
elaboragao do fibs fdeaZ de um fen6meno freqtiente. Semelhantes
construg6es tipico-ideais ocorrem, por exemplo, em relagao aos con
ceitos e leis da peoria econ6mica-pura. Elam mostram homo se desen-
volveria uma forma especial de conduta humana, se tivesse em vis.
ta, rigorosamente, deus fins determinados, se nio sofresse nenhuma
perturbagao com errol e emog6es, e se estivesse orientada, de modo
univoco, para um s6 fim (o econ6mico). Mas a agro real, s6 em cason
raros (Bolsa), e de maneira aproximada, transcorre tal coma foi
construida no Lipo ideal.17

A compreensao ngo 6, portanto, uma faculdade misteriosa, nem
dispensa o trabalho de investigagao cientifica. Pode-se dar uma inter-

pretagao de uma agro, mas ha que se buscar a verificagao da interpre-
tagao. Nenhuma interpretagao, apenas pele cargter de evid6ncia, pode

pretender a validade causal. Ela 6 uma hip6tese e homo tal necessita
ser testada.

.Economfa..., op. cit., vol. 1, p. 6.
/dem, pp. 8-9.
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homo em toda hip6tese, 6 indispensavel o controle da interpretagao
compreensiva dos sentidos. Somente nos cason raros e especialmente
adequados da experimentagao psico16gica pode-se conseguir um con-
trole de precisao relativa. O que tamb6m ocorre por meir da estates
tina. e com extraordinfrias diferengas na aproximagao, nos cason

(tamb6m limitados) de fen6menos de massa, suscetiveis de quanti6i
cacao e correlagao. Nos demais cason, e como tarefa importante da
sociologia comparada, s6 Testa a possibilidade de comparar o major
n6mero possivel de datos da vida hist6rica e cotidiana, que, seme-
Ihantes entre si, apenas difiram em um panto decisfuo: o "motivo" ou
'ocasiao", que precisamente por sua imports.ncia pratica, tratamos
de investigar. Freqtientemente renta apenas, infelizmente, o meio
inseguro do "experimento ideal", into 6, pensar homo nio presentes
certos elementos constitutivos da cadeia causal e "construir", entao,
o curio prov6vel que teria a agro para alcangar, assim, uma imputa-
gao causal.i8

Donde, quando se pensa na seqti6ncia do processo do conhecimen-

encontramos que

primeiro existiram as observag6es da experi6ncia e logo veil a for-
mula interpretative. Sem etta interpretagao conseguida por n6s te-
ria ficado insatisfeita nossa necessidade causal. Por6m, por outdo
lada, sem a prove de que o desenvolvimento idealmente constru(do
dos modos de conduta encarna de album modo tamb6m na realidade,
uma lei semelhante, t5.o evidente em si quanto se queira, teria fido
uma construgao sem valor album para o conhecimento da aWaD
real.I

to

Uma conduta pode ser "adequada pelo sentido",

na medida em que afirmamos que a relagao entre seus elementos
constitui uma "conexio de sentido" tipica (ou homo costumamos di-
zer. "correta") levando-se em consideragao os hfbitos mentais e afe-
tivos m6dios.20

Zdem, pp. 9-10
Item, p.lO.
Iden, ibidem.
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Uma sucessg.o de datos 6 "causalmente adequada" quando

segundo regras de experi6ncia, existe esta possibilidade: que sempre
transcorra de modo igual. (...) f causalmente adequada no fmbito do
acontecer estatistico -- a probabilidade, existente, de acordo com re-
gras comprovadas da experi6ncia, de uma solugao "correta" ou "bal-
sa" -- desde o panto de vista de nossas normas habituais -- e tamb6m
de um "erro de cflculo" tipico ou de uma confusgo de problemas
tamb6m tipica. A explicagao causal significa, pols, esta afirmagao:
que de acordo com uma determinada regra de probabilidade qual
quer que sda o nosso modo de calculf-la e, s6 em cason ramos e ideais
pode ser segundo dados mensurgveis --, a um determinado processo
(intemo ou externo) observado segue outro processo determinado
(ou: aparece juntamente com ele).2t

Que significa entio uma "interpretagao causal correta"? Significa

que o motivo

("a conexio de sentido que para o autor ou o observador aparece
homo 'fundamento ' com sentido de uma conduta").2z

e o desenvolvimento externo de uma agro foram nio apenas

conhecidos bem como, ao mesmo tempo, compreendidos com sentido na
sua conexg.o

Uma interpretagao causal correta de uma agro tipica (lipo de agro
compreensivel) significa: que o acontecer considerado tipico se ofere-
ce com adequagao de sentido (em album grau). Se malta adequagao de
sentido, encontramo-nos meramente ante uma probabilidade esta-
tistica nio suscetivel de compreensao (ou compreensivel em forma
incomplete); e into, ainda que conhegamos a regularidade no desen-
volvimento do cato (tanto exterior quanto psiquico) com o m6.ximo de
precisao e sega determingvel quantitativamente. Por outdo lada, ain-
da a maid evidente adequagao de sentido s6 pode ser considerada
homo uma proposigao causal correta para o conhecimento socio16gico
a. medida em que se prove a exist6ncia de uma probabilidade (de-

Idem, p. ll
Iden, p. lO
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termingvel de alguma maneira) de que a aWaD concrete tamara de
fate, com freqti6ncia determingvel ou aproximagao (por termo m6dio
ou no casa "puzo"), a forma que foi considerada homo adequada pelo
sentido.ZS

Podemos finalmente dizer que sio leis socio16gicas tio somente
aquelas regularidades estatisticas que correspondem ao sentido pen
dado "compreensivel" de uma agate.24

E, chamaremos de tipos socio16gicos

apenas aquelas construg6es de uma "conduta com sentido compreen-
s(vel" das que se possam observar que sucedem na realidade com
maier ou menor aproximagao.ZS

Existe uma ligagao entre a inteligibilidade intrinseca e a orienta-
gao hist6rica dessas ci6ncias. Podemos assim afirmar que as ci6ncias da

cultura podem se expressar de duas formal ti.picas: a sociologia e a
hist6ria. Na sua forma hist6rica essay ci6ncias buscam a compreensao

dos fatos 6nicos, singulares. Na sua forma socio16gica das procuram a

reconstrug5.o conceitual, por exemplo, das instituig6es sociais e seu
funcionamento. Essay dual orientag6es sio complementares entre si.

Falemos um pouco sobre a questao da objetividade.

A partir do exposto fifa claro que a agro do cientista, condicionado

pelos seus interesses de pesquisa, seus, pr6prios, 6 o que vai permitir
reconstruir o senffdo das aides sociai$. E maid, coma diz Weber, dar

cZareza a agro dos szdeffos. Por ipso mesmo a agro do cientista 6 um

exemplo tipico da agro nacional em relaggo a fins. Ele se prop6e a obter

proposig6es de fato atrav6s de relag6es causais ou interpretag6es com
preensivas universalmente vflidas. Obviamente sua agro este marca

da pda racionalidade em relag6es a uaZores.

Item, p. ll.
Iden, ibidem
Iden, ibidem,
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Apesar disco o respeito is regras da 16gica e da investigagao 6 a
condfffo sine qua non para a validade universal das proposig6es. O
problema da objetividade nio este na inexist6ncia de valores mas de
sua neutralizagao. As a96es e obras humanas sio nio apenas criadoras

de valores mas tamb6m sgo deHinidas por des. Como entio produzir
uma c£8ncfa oZ!/etfoa? Para Weber faz-se necess6.rio falar de dual rea-

lidades: doslufzo de razor e da reZa€do a uaZores.

O ju£zo de valor 6 pessoal, subjetivo: por exemplo, a importancia

da liberdade. A relagao aos valores 6 o centro de refer6ncia para o
cientista. Por exemplo: o cientista vai estudar o passado centralizando

sua investigagao no problema da liberdade. Nio importa se ele 6 libe-

ral, fascista, comunista ou qualquer outta coisa. A liberdade aqui nio
6 um juizo pessoal mas um valor vivido pelos homens. E um crit6rio de

selegao do material a ser usado.
A id6ia de selegao 6 incorporada por Weber da temftica de

Wilhelm Rickert. Para este o espirito humano captava uma materia
informe e cabia a ci6ncia a tarefa de elaborar ou construir. No que se

referia i,s cZ acids da nafzzreza o sistema 6 dedutivo e se organiza a
partir de leis dimples e fundamentais -- dado o carfter de regularida-
de e de necessidade estabelecida entre os fen6menos estudados. Ja
no faso das ci6ncias cuZfzzrczfs ou hist(irfcczs, era necessgrio selecionar

a partir dos valores.
A selegao este, assim intimamente relacionada com o sistema de

valores. Weber tomb a oposigao rickertiana: reconstrugao generaZfza-

dora x reconstrug5,o sfnguZarfzanfe.

A sociologia weberiana parte de dual negag6es bfsicas. Nenhuma
ci6ncia diff coma o homem deve viver ou ensinarf i.s sociedades coma

se devem organizer (no que se op6e a Durkheim). nenhuma ci6ncia
poderf captar o futuro da humanidade nem legitimarg seus proDetos
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(no que se op6e aos marxistas). Ainda uma vez se apresenta a distin-

gao(acima citada) entre juizos de valor e relagao a valores.
Se a seleg5,o e a construgao de um objeto de ci6ncia dependem das

quest6es postal pelo investigador, os resultados servo relativos a sua
curiosidade e, portanto, ao seu contexto hist6rico. Ora, homo podere-

mos entgo obter um resultado universalmente vglido? Por outdo lado,

porque os ./uizos de razor devem ter uma ess6ncia que os invalidem
homo universalidade? Porque teriam que ser subjetivos ou existenci-

ais, necessariamente contradit6rios?

A questao fundamental 6 entio; Quais seriam os passes para obter
um conhecimento verdadeiro. A resposta esquematicamente serif: te-

mos de obter resultados cientificos baseados em uma escolha subjetiva

por procedimentos submetidos a veriHicagao e que se imponham a to-

dos os espiritos. Temos de levar em consideragao que Weber se baseia
no conceito de sign!/icado piuido ou de signs/icado subleffpo. Que ele
procure compreender a maneira pda qual os homens puderam viver
em fungal de crengas distintas, em s6culos distintos, com crengas reli-

giosas e preocupag6es econ6micas, etc. Como coda sociedade tem sua

pr6pria cultura, compete ao soci61ogo buscar compreender como os
homens viveram assim sob in6meras formal de exist6ncia que s6 sfo

inteligiveis a luz do conjunto dos valores de uma dada sociedade.

Hist6ria e Sociologia

O problems da causalidade vai varian de acordo com a orientagao

generaZfzanfe(socio16gica) ou parffcuZarfzante(hist6rica).
No cano da causalidade hist6rica o problems este radicado funda-

mentalmente no paper dos diversos antecedentes que deram origem a
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tal ou qual evento. De inilcio deveremos, para qualquer caso, construir a
individualidade hist6rica onde se insere o cato que queremos estudar.
Por exemplo: reconstruir a constelagao relativa a primeira guerra
mundial(os imp6rios, as nacionalidades, a questao religiosa, a questao

dos mercados, as maiorias e as minorias, etc.), deHlnindo com precisao
suas caracteristicas. Conv6m analisar o fen6meno hist6rico, complexo
por natureza, nas subs panes constitutivas. Uma relagao causal 6
sempre uma reZa€do parcfaZ e consfrufda. Dianne dense evento o histo-

riador se coloca na seguinte atitude mental: Que teria acontecido se tal
coisa nio tivesse ocorrido. Ou sega, grata-se de consfruir um Hufztro

fdeaZ, frreaZ, e a parter dai comparar com o que realmente aconteceu.
Esse comparagao, a partir da hip6tese de uma modificagao de x, z ou y

elementos, com o real nos permitira ter uma refer6ncia sobre a impor-

ts.ncia daquele elements. E permitira ver a real significagao dele: a par-
tir da{ poderemos falar de ser ele ou nio responsgvel pelo acontecimen

to. O exemplo weberiano 6: que teria acontecido com a civilizagao oci-
dental se os gregor tivessem perdido a batalha de Maratona.

A causalidade hist6rica se expressa em termos probabili.sticos; as-
sim 6 impossivel afirmar a determinagao unilateral da hist6ria (critica
ao marxismo)

Ja a causalidade socio16gica, embora negue a determinagao unila-
teral e raga tamb6m afirmag6es probabilfsticas este. muito maid cen-
trada na teoria do tipo ideal. Este 6, sem davida, o centro da concepgao

epistemo16gica weberiana. O tipo ideal permite fazed inteligfvel uma
massa informe de datos, sendo sempre uma visio parcial de um con-

junto. Ele 6 uma organizagao das relag6es inteligiveis de um fate ou de
uma sucessio de datos. A tend6ncia de coda sociologia 6 uma recons-
trugao buscando a inteligibilidade das exist6ncias humanas.

Os tipos ideais sao, portanto, na perspectiva generaZfzanfe, socio-

Z(5gfca, conceitos relativos:
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a) a fndipfduos hist(frfcos. Par exemplo: o capitalismo. Neste casa 6 a re-
construgao inteligvel de uma realidade hist6rica global e particular.
Global porque capitalismo 6 o nome dado ao conjunto de um sistema
econ6mico, e singular porque apenas nas sociedades europ6ias moder-
nas ele pode realizar-se plenamente. E uma reconstrugao particular

porque o soci61ogo escolhe determinados elementos para construir um
todd inteligfvel. Vale lembrar que podem existir tantos ffpos fdeafs de
capitalismo quantos pesquisadores existirem.

b) EZementos absfrafos da reaZidade hist(frfca em que se enconfram em

grande nzZmero de cfrcunstdncfas. Trata-se de niveis diferenciados de
abstragao do procedimento. Em um navel inferior aparecem, por exem-

plo, feudalismo ou burocracia. Em um navel maid alto os conceitos de
dominagao (racional, traditional ou carismgtica). Enfim, em um navel
kinda maid alto poderemos falar de tipos de agro (nacional em relagao a
fins, a valores, tradicional ou afetiva).

c) ReconsfruGdes raclonaZlzanfes de condutas de um cardfer parffcuZar
Por exemplo: a peoria econ6mica. Etta 6 uma forma de se pensar rigo-
rosamente a conduta econ6mica conforme sua ess6ncia e define-la de

maneira preclsa.

Podemos entio dizer que a tarefa do historiador 6 pesar a eficfcia
causal dos diferentes acidentes em um evento inico. Ja ao soci61ogo

Gabe estabelecer relag6es de consecugao repetiveis ou que possam vir a

se repetir. Podemos afirmar tamb6m que o principal instrumento para

a compreensg.o 6 o lipo ideal em today as suas formal.
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Para Weber, nem today as formal de conduta ou de expressao hu

manas sio objeto da Sociologia. Para ele a Sociologia deve ser entendi
da coma:

uma ci6ncia que pretende entender, interpretando-a, a aWaD social
para dessa maneira explicg-la causalmente no seu desenvolvimento
e efeitos.

Portanto, a Sociologia trata, privilegiadamente, da agro social de-
finida homo aquela

cujo sentido pensado pelo sujeito ou sujeitos este referido a conduta
dos outros, orientando-se por etta no seu desenvolvimento.'

O que torna, portanto, caracteristica a agg.o social distinta dos de-

mais tipos de agro 6 o sentido

pensado e subjetivo dos sujeitos da agro, quer: a) existente de rata:
a) em um faso historicamente dado, b) coma media e de um modo
aproximado, em uma determinada massa de castes; quer: B) coma
construido em um lipo fdeaZ com stores desse Lipo.

O proprio Weber salienta que n5.o se trata de forma alguma de um
sentido metafisicamente fundado.

.Economfa y Socfedad, vol. 1, p. 4
Iden, ibidem,.
Iden, i,biden
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11.1. Da aWaD social

Sabemos que entre a agro social e as agnes puramente reativas
existe um limite bastante inde6nido:

nio o 6 (agro social) a agro exterior quando s6 se orienta peta expel
tativa de determinadas reag6es de objetos materiais. A conduta in
tima s6 6 agate social quando este orientada pdas agnes dos outros.

E quem sio estes outros?

Os "outros" podem ser individualizados e conhecidos ou uma plura
lidade de indivfduos indeterminados e completamente desconhecidos
(o "dinheiro", por exemplo, significa um bem de troca -- que o agente
admite no trafico, porque sua agro este orientada pda expectativa
de que muitos outros agora indeterminados e desconhecidos, estargo
dispostos a aceitf-lo tamb6m, por seu turno, em uma troca future).'

Precisando mellor

A agate social nio 6 id6ntica a) nem a uma agro homog6nea de mui.
tos, b) nem a agro de algu6m influenciado pda conduta de outros.

No casa de a) porque o fate de ser semelhante ou de ser concomi-

tante nio implica em mitua refer6ncia - 'Weber d6. como exemplo o

cato de que quando comega a chover as pessoas abrem simultaneamen-

te os guarda-chuvas sem que hajj refer6ncia a conduta dos outros, e

no cano b) o fato da influ6ncia nio significa que exista uma relagao
signinicativa entre os agentes envolvidos na agate.

Se o choque de dots ciclistas, exemplo weberiano, pode ser casual, o

desejo de evita-lo, sentido vivenciado e perseguido, implica em uma m6-

tua refer6ncia fazendo com que esse "evitar" passe a ser uma agro social.

/dem, pp. 20-1
/dem, p. 20.
.iden, p. 21.
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Assim, o sentido vivenciado por refer6ncia ao outdo 6ca claramen-
te definido como o elemento determinante da aWaD social. E 6 nesse

sentido, veiculador de valores, um elemento pr6vio a agro social. E s6
por sua exist6ncia 6 que podemos, com Weber, perceber a inteligibili-

dade da aWaD. Quando A se dirige a B tem um sentido, anterior a aWaD,

pensado, e uma expectativa de comportamento tamb6m anterior a.

agro. E s6 nessa conjungao de elementos 6 possivel a A aparecer diante
de .B como sujeito, e maid do que ipso, poder reagir. .B tamb6m possui

valores, sentidos, pensados e anteriores a agro. E 6 apenas nessa con-

digao que pode haver uma relagao efetiva. Ou sda, A e B s6 existem
em uma relagao de intercfmbio de valores e de sentidos. A agro social

aparece, entao, homo uma esp6cie de mercado onde se da esse, inter-
cg.mbio e onde .A e .B aparecem como portadores de sentidos (stdeftos).

A Sociologia de modo album grata apenas da agro social; contudo,
este constitui(para o tipo de sociologia aqui desenvolvida) o dado
central, aquele que para ela 6, por assim dizer, consfffutfuo.

Podemos a$irmar que a agro social se encontra determinada pelo
sentido. Para a compreensao desses sentidos, Weber estabeleceu uma

tipologia que, ao captor o que hg de maid tipico nos sentidos da agro
social, permite compreend6-la na sua maltipla variedade. Trata-se de

um instrumento conceitual (o tipo ideal) que nos permitirf pensar o
que ha de fundamental na aWaD. Weber a8irma que jamais uma agro

social pode ser causada unilateralmente, e que a conjungao dos senti-

dos que um sujeito veicula tem um sentido predominante. A qualifica-
gao da agro se da pda presenga dense sentido dominante. Os tipos "pu-

ros" podem ser assim descritos:

A aWaD social, coma todd aWaD, pods ser: 1) raclorzaZ em reZafdo a/ins
determinada por expectativas de comportamento tanto de objetos do

/aem, p. 22
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mundo exterior coma de outros homens, e utilizando essas expects
tivas coma "condig6es" ou "meios" para a obtengao de fins pr6prios,
racionalmente de6lnidos e perseguidos; 2) racfonaZ em reZa€do a pa-
Zores: determinada pda crenga consciente no valor 6tico, est6tico,
religioso ou de qualquer outta forma que se Ihe interprete -- proprio
e absoluto de uma determinada conduta, sem relagao alguma com o
resultado, ou deja, puramente pelts m6ritos do valor; 3) aHefiua: es-
pecialmente motivada por afetos e estados sentimentais atuais, e 4)
tradfcfonaZ; determinada por um costume arraigado.'

As agnes de tipo tradicional e de tipo afetivo se apresentam muitas
vezes na fronteira com as agnes puramente reativas. As agnes de tipo

afetivo podem estar, por outta lado, muito pr6ximas das agnes racio-
nais em relagao a valores. Entre o afetivo e o nacional em relagao a
valores a diferenga se faz pele elemento de elaboragao consciente da

segunda, por6m em amboy os casos o sentido da agro ngo este no re-
sultado final e sim no proprio desenrolar da aWaD.

Atua estritamente de um modo racional em relagio a valores quem,
sem considerar as conseqti6ncias previsiveis, atue ao servigo de subs
convicg6es sobre o que o dever, a dignidade, a beleza, a sabedoria re-
ligiosa, a piedade ou a transcend6ncia de uma "causa", qualquer que
sein seu g6nero, parecem ordenar-the

A agro racional em relagao a fins, 6 a agro onde tipicamente pre-
domina uma racionalidade formal, marcada objetivamente pelos inte-

resses ou por fins claramente demarcados. A a6irmativa "os fins justi-

H.cam os meios" 6 um exemplo dessa racionalidade. O que imports 6 o

resultado conscientemente buscado e a adequagao 6tima dos meios que

o amor ou atores empregam para obt6-1o. O exemplo tipico da agate naci-

onal em relagao a fins 6 o da racionalidade econ6mica e a agro do capi-
talista

Item, pp. 22-3
Iden, p. 23

30



Para nl?/a { ttwdiiio & n$exao lwllerit 11. Do olZlelo da sodolag

A compreensao da agro depende do ponto de vista em que se coloca
o su.jeito amor. Assim por exemplo, o cato de que um crente possa mor-

rer pda sua crenga pode parecer como puramente irracional para
quem deseja apenas sobreviver, mas aparecerf a ele, crente, como

uma agro plena de sentido, de um sentido axio16gico o mats elevado,
pois, na realidade o que este importando 6 a sobreviv6ncia da sua
alma. Por outdo lido, uma economia que se baseie no desperdicio e na

desigualdade pode aparecer como plenamente irracional, enquanto que

para os elementos do mercado ela pode, aparecer homo a 6nica forma

possivel de racionalidade econ6mica

A classificagao dos typos de agro nos conduz a conhecer sua estru-

tura intelig:ivel. Permite tamb6m perceber com clareza que o trago es-

sencial da nossa 6poca 6 a racfonczZfza€do, entendida como a/npZfagdo

da esfera acts aQ6es racianais em retaQda Q Pns.

11.2. Da relagao social

Por "relagao" social devs entender-se uma conduta plural -- de vg.rios --
que, pele sentido que encerra, se apresenta coma reciprocamente re-
ferida, orientando-se por essa reciprocidade. A relagao social consis-
te, pris, plena e exclusivamente, na probabfZfdade de que se atuarg.
socialmente em uma forma (com sentido) indicfvel.:

O conceito de relagao social se revere, pois, a uma probabilidade de

comportamento, implicando um minimo de reciprocidade bilateral, in-

dependence de que o conte6do deja o conflito, o amor, a comunidade

nacional ou a clause, o estamento ou qualquer outdo.

.iden, p. 25
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Nio dizemos de modo algum que em um casa concrete os participan
tes na agate mutuamente referida ponham o mesmo sentido nesta
agro, ou que adotem em sua intimidade a atitude da outta parte,
into 6, que exista "reciprocidade" no sentido. O que em um 6 "amiza-
de", "amor", "piedade", "fidelidade contratual", "sentiments de co
munidade nacional", pode encontrar-se no outdo com atitudes com-

pletamente diferentes. Entao, os participantes unem a sua conduta
um sentido diverso: a relagao social 6 assim, de ambos os lados, obje-
tivamente "unilateral". Por6m ngo deixa de ester referida na medida
em que o ator pressup6e uma determinada atitude do seu opositor
frente a ele (erroneamente, talvez, no todd ou em parte) e nessa ex-
pectativa orienta sua conduta, a qual baste para que se possa ter
co' nseqti6ncia, coma na maior parte das vezes, relative ao desenvol-
vimento da agro e a forma da relagao.'

Contudo, a aus6ncia de reciprocidade s(5 exclui, na nossa terminolo
gia, a exist6ncia de uma relagao social quando tenha estes conse
qti6ncias: que fare de rata a refer6ncia mitua das dual a96es. Na
realidade, a regra 6, coma sempre, que exista todd tipo de situag6es
intermedifrias.

Tanto o cargter de transit6rio ou permanente, quanto o sentido de

solidariedade ou conflito podem ocorrer e uma relagao pode passar de

uma posigao a. outra sem que ipso signifique que as relag6es deixaram
de existir. O que imports para a relagao social 6

a presenga desta "chance"-- a major ou menor probabilidade de que
tenha lugar uma agro de um sentido determinado e nada mats --, o
que sempre se deve levar em conta para evitar id6ias falsas

Quando uma relagao de amizade passa a ser de conflito ou uma
relaQgo transit6ria paisa a permanente, e vice-versa, ipso significa

apenas que uma nova relagao foi criada ou que o sentido da anterior
mudou

.rdem, pp. 25-6
Iden , p. 26.
Idem,, ibidem..
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O sentido que constitui de um modo permanente uma relagao pods ser
formulado em "mgximas" cuja incorporagao aproximada ou na media
podem os participantes esperar da outta ou das outras panes e por
seu turno orientar por ela (aproximadamente ou na media) sua pr6
pda aWaD. O que ocorre, tanto mais quanto maier sqja o carfter racio.
nal -- em relagao a valores ou em relagao aos nuns -- de uma agate.

11.3. Das regularidades na agro social

Na agro social, podemos observar regularidades de cato, ou deja, que

existem sentidos pensados de modo tipicamente homog6neo. E 6 exata-

mente em relagao a essay regularidades que se desenvolve a Sociologia
por contraposigao a Hist6ria. Enquanto etta 61tima busch perceber as

conex6es singulares, nio repetiveis, a Sociologia, nos termos weberianos,
busca exatamente o repetfvel, o regular. Para desenvolver tal anglise,

ganham relevfncia os conceitos de uso, costume, convengao, direito, etc.

Por zzso deve compreender-se a probabilidade de uma reguZarfdade
na conduta, quando e na medida em que elsa probabilidade, dentro
de um circulo de homens, esteja dada unfcamenfe pele exercicio de
rata. O uso deve chamar-se costume quando o exercicio de cato re.
pouse em um duradouro arraigamento. Pele contrgrio deve dizer-se
que esse uso este determinado por uma situagao de fnteresses ("con-
dicionado pele interesse"), quando e na medida em que a exist6ncia
empirica de sua probabilidade repouse zznfcamenfe no fate de que os
individuos orientem racionalmente sua agate em relagao a fins por
expecfatiuas sfmfZares.

A conoen€do e o direffo se op6em ao costume na medida em que

este se apresenta homo nio garantido externamente e por uma adesgo
volunt6ria do amor. J3. no cano da convengao o e do direito, existe uma

garantia formal e a adesio n5.o 6 voluntfria.

Iden, pp. 26-7
/dem, p. 27
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A noaa, que aparece como incluida no uso, existe quando

o cato da noufdade da conduta em questao 6 o ponte orientador da
aWaD. Este pr6xima da cont;enfdo, posto que como esta (na maier
parte das vezes) brota dos interesses de prestigio de um estamento.

Sobre as regularidades de cato, objeto privilegiado da Sociologia:
diz Weber:

Numerosas regularidades muito visiveis no desenvolvimento da agro
social, especialmente (por6m ngo s6 ) da agro econ6mica, de modo
album repousam em uma orientagao por quaisquer normal conside-
radas como vglidas ou pele costume, e apenas nisso: no que o modo
de atuar dos participantes corresponda por natureza, na sua media e
da melhor maneira possivel, a deus fnteresses normais subjetivamente
apreciados, orientando sua agate precisamente por esse opiniao e co-
nhecimentos subjetivos.

A substituigao das condutas baseadas no uso para as condutas ba-

seadas na convengao 6 um elemento essencial para o processo de raci-

onalizagao -- caracteristico dos nossos tempos. Sobre esse processo de

racionalizagao falaremos maid adiante.

11.4. Da ordem legitima

A exist6ncia de uma ordem legitima 6 elemento fundamental na

orientagao da agate.

Ao "conteddo de sbntido" de uma relagao social chamamos:
a) "ordem", quando a agro se orienta (na media ou aproximadamen-

te) por "mfximas" que possum ser assinaladas. E s6 falaremos,
b) de uma "validade" desta ordem quando a orientagao de cato por

aquelas m6ximas tem lugar porque em algum grau significativo

Iden, ibidem.
.rdem, p. 28
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(into 6, em um grau que pesa praticamente) paregam vflidas para
a aWaD, into 6 obrigat6rias ou como modelos de conduta. De cato, a
orientagao da aWaD por uma arden tem lugar nos participantes
por motives muito diversos. Por6m, a circunstfncia de que ao
lado de outros motives, pele menos para uma parte dos stores
aparega elsa ordem coma obrigat6ria ou coma modelo, ou deja
homo algo que det;e ser, acrescenta a probabilidade de que a agate
se oriente por ela e ipso em um grau consider6vel. Uma ordem
sustentada apenas por motivos racionais de fins 6 em gerd, mui-
to maid frggil que outta que provenha de uma orientagao em re-
lagao a ela, mantida unicamente pda forge do costume, pele ar
raigamento de uma conduta; a qual 6 de lange a forma maid fre-
qtiente da atitude intima. Por6m ainda 6 muito maid fragil com-
parada aquela ordem que aparega com o prestigio de ser obriga-
t6ria e modelo, into 6; com o prestigio da legitimidade.

Uma ordem pode ser chamada de convengg.o ou de direito.

Conuenfdo deve chamar-se ao costume que, dentro de um circulo de
homens, se considera coma vflida e que este garantida pda
reprovagao da conduta discordante. Em contraposigao ao direito (...)
malta o quadra de pessoas especialmente dedicado a impor seu
cumprimento.

9

Z)ire£fo: quando este garantido externamente pda probabilidade da
coagao ($sica ou psiquica) exercida por um quadro de individuos com
a missio de obrigar a observ&ncia delta ordem ou de castigar sua
transgressao.

Esse (quadro coativo), naturalmente, de modo album tem que ser
analogo ao que hqje nos 6 habitual. Especialmente, sequer 6 neces
syria a exist6ncia de uma instfncia judicial.::

Podemos dizer que para os que atuam socialmente a legitimidade

de uma dada ordem pode ser atribuida:

.iden, p. 30.
/dem, pp. 32-3
/dem, p. 32.
/dem, p. 33
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a) aos m6ritos da fradfgdo: validade do que sempre existiu;
b) em virtude de uma crenga aHetfoa (especialmente emotiva); van

dade do novo revelado ou do exemplar;
c) em virtude de uma crenfa racfonaZ com relagao a valores; vig6n

cia do que se tem como absolutamente valioso;
d) em m6ritos do estafufdo posfffuamente em puja ZegaZfdade se cr6

Etta legalidade pode valer homo legitima:

oc) em virtude de um panto dos interessados,

B) em virtude da "outarga"(...) por uma lutoridade considerada Ze
gftfma e da submissgo correspondente."

Observagao importance: existe uma estreita correlagg.o entre formas

de legitimidade de uma dada ordem e os tipos ideais de agro social. Ver-
se-6. maid tarde elsa correlaga.o com as formal de dominagao.

A luta tamb6m 6 uma forma de relaga,o social e se caracteriza pele

prop6sito de impor a pr6pria vontade contra a resist6ncia da outra
ou das outras panes.

Quando na lula ngo ha vio16ncia flsica efetiva, os meios utilizados

podem ser chamados de "pacificos". A luta chama-se competigao desde

que

se trate da aquisigao formalmente pacifica de um poder de disposi-
ng.o proprio sobre probabilidades desejadas tamb6m por outros.

Quando elsa competigao se da no interior de uma ordem determi-

nada, ela 6 chamada de competigao regulada. Existe ainda a "selegao '

definida por Weber como uma

luta (latente) pda exist6ncia que, sem inteng6es dirigidas contra to-
dos, tem lugar, contudo, tanto entre os individuos quando entre tipos
de individuos, pdas probabilidades de vida e de sobreviv6ncia."

/dem, p. 35
Item, p. 37
Iden,, i,bH,em

36



Partif la itlttad:t€ o & w$txao }ie])eHatla. !]. Do oiZjelo da socioiogz'

11.5. Da comunidade e da sociedade

Outta diferenciagg.o conceitual importante na compreensao da re-

lagg.o social 6 a da comunidade e da sociedade. Ambas sio encaradas

do ponto de vista da orientagao dos stores quanto a atitude na agro
social. Assim, quando esse atitude

se inspire no sentiments subjetivo (afetivo ou traditional) dos parti
cipantes de constffufrem um todd."

Weber afirma que des formam uma comzznfdade. E quando ela

se inspira em uma compensagdo de interesses racionais (de fins ou
de valores) ou tamb6m em uma unfdo de interesses com igual mo-
tivagao

des formam uma sociedade.

Assim a "inspiragao da atitude" separa dual formal importantes

da relagao social. A comunidade aparece muito maid homo uma adesao,
coma uma participagao n5.o elaborada e a sociedade implica em uma

participagao consciente, organizada por interesses (por compensagao

ou por uniao).
Tal diferenga conceitual sera. extremamente importante quando

maid tarde falarmos das sociedades tradicionais e das sociedades mo-
dernas.

A sociedade, de um modo tipico, pode repousar especialmente (mas
nio unicamente) em um acordo ou panto racional, por declaragao re
c(proca. Entgo a agate, quando 6 rational, este orientada a) racio
nalmente em relagao aos valores: gragas a crenga na pr6pria vincu-
lagg.o; b) racionalmente jm relagao a fins: pda expectativa de leal-
dade da parte contrfria."

Iden.
Iden, p. 40
Iden.. ibidem
Iden, ibi,dem
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Embora a comunidade aparega como a ades5.o emocional ou tradi-

tional, ela nio exclui de forma alguma a possibilidade de lute, mesmo
no interior de uma das formal maid intimas de comunidade como 6 o

cano da famillia

Comunfdade s6 existe propriamente quando sobre a base dense sen
timento a agate este reciprocamente referida - nio bastando a agro
de todos e de dada um deles frente a circunst6ncia -- e na medida em
que esta refer6ncia traduz o sentimento de formar um todd.

Podemos entgo dizer que os tipos maid puros de sociedade sgo:

a) a troca estritamente racional com relagao a fins e livremente pac-
tada no mercado: um compromisso real entre interessados contra.
postos que, no entanto, se complementam; b) a unfdo livremente
pactada e puramente dirigida por determinados fins (...), into 6, um
acordo sobre uma agro permanente orientada em deus prop6sitos e
meios pda perseguigao dos interesses nesse acordo; c) a uniio racio-
nalmente motivada dos que comungam uma mesma crenga (...): a
seita racional, na medida em que prescinde do fen6meno de interesses
emotivos e afetivos, e s6 quer ester a servigo da "tarefa" objetiva (o que
certamente, em seu lipo pure, s6 ocorre em cason muito especiais)."

Os limited entre comunidade e sociedade sao, portanto, relativa

mente elgsticos e podemos dizer junta com Weber que

a imensa malaria das relag6es sociais participam em parte da "co
munidade" e em parte da "sociedade".

No estudo dessas dubs formas de relagao social 6 preciso fornecer

um quadro de refer6ncia a partir do qual, principalmente do elemento

tfpico(no casa da comunidade, o sentimento de pertenga e no casa da

sociedade, a determinagao pelos interesses e pda sua racionalidade), 6

possivel veri6icar qual das dual formal 6 a predomzlnanfe.

.iden, p. 42
/dem, p. 40
.iden, p. 41
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11.6. Diz-se que uma relagao social 6

:aberta '' ao exterior quando e na medida em que a participagao na
agate social reciproca que, segundo seu sentido, a constitui, ngo se
encontra negada pelts ordenamentos que regem elsa relagao a nin-
gu6m que a pretenda, e esteja em situagao real de poder tomar parte

"fechada" ao exterior quando e na medida em que aquela participa-
gao resulte excluida, limitada ou submetida a condig6es pele sentido
da aWaD ou pelts ordenamentos que a regem

Da mesma maneira com que na comunidade e na sociedade os ti-

pos de agro social (tradicional, afetiva, nacional em relaga.o a fins e/ou

a valores) sio importantes, tamb6m aquio sentido que determine a
agro determina o fechamento ou a abertura da relagao social. Assim,

por exemplo, se o prop6sito da relagao 6 garantir o monop61io de um

bem, ou um servigo, ou uma possibilidade educational, serf rational a

atitude por parte dos participantes no sentido de fechar a relagao. Se

no entanto tratar-se de uma empress buscando ampliar seu capital ou
uma associagao que pretends divulgar os chamados progressos cienti-
ficos, sera. extremamente tradicional o fechamento e sera bastante na-

cional a abertura. E elsa pr6pria abertura da relagao podera varian de

acordo com a finalidade ou o valor que estiver presidindo a atitude dos

participantes.

nell.32a

Iden, p. 42.
/dem, pp. 42-3
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os homens se distribuem nas

escalas de desigualdade

Podemos afirmar que o que caracteriza a vida dentro de uma dada

comunidade ou de uma dada sociedade 6 o rata de que os homens vi-

vem sempre em relag6es assim6ricas. Relag6es nio apenas assim6ricas

mas tamb6m caracterizadas pda exist6ncia do conflito.

Para Weber, as formal sociais de conviv6ncia possuem quantida-

des de prestigio social, econ6mico e politico que vio ser distribuidos
pda comunidade e/ou sociedade de uma dada maneira. Assim, pode-
mos dizer que na sua vida empirica os homens vivem deus valores ten-

tando imp6-1os aos demais homens. Portanto a relagao de desigualda-

de, fundamental dessa vida social, 6 sempre uma relagao de poder.

Ela deve ser pensada -- no casa da distribuig5.o assim6trica das

pessoas no conjunto das relag6es sociais -- como diferente, quer se trate

da ordem econ6mica, da ordem politica ou da ordem social

Afirmamos, portanto, que dada uma dessas ordens nio se confun-

de com as demais e exige, portanto, todo um aparelho conceitual para

poder ser pensada em sua especiflcidade. O cato de nio podermos re-
duzir uma ordem a qualquer das demais, ngo significa que das sio
abso[utamente independentes - desprovidas de contatos.]io indivi-

duo, enquanto ser particular, que realiza a fumio das diversas ordens,

no sentido em que ele participa de today as ordens, queira-o ou nio. E
assim esse indivilduo realiza a integragao do conjunto social.
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Weber tinha como uma das preocupag6es fundamentais de sua

atividade cientifica a id6ia de que a realidade se caracteriza por uma

inf.nite riqueza, consubstanciada na imensa e multiforme possibilida-

de da agro humana. E ipso parece'nos caracterizar-se na id6ia que ele

possui do fen6meno da classificagao social.

lll.I. A desigualdade fundada pelo mercado ou homo a
ordem econ6mica distribui sua esfera dg.plg!!

No referente 6. ordem econ6mica, Weber afirma que Gabe ao mer-

cado, campo onde se dio as relag6es econ6micas, o papel de elemento

regulador dessa desigualdade. O conceito chive para o entendimento
da desigualdade econ6mica 6 o de cZasse.

Weber define clause homo

todd grupo humano que se encontra em uma igual sifuafdo de
cZasse.

E sffuagdo de cZasse homo sendo

o conjunto das possibilidades tipicas:
1. de provisao de bens,
2. de posigao externa,
3. de destino pessoal, que derivam, dentro de uma determinada or-

dem econ6mica, da magnitude e natureza do poder de dispor (ou
da car6ncia dele) sobre bens e servigos, e das maneiras de sua
aplicabilidade para a obtenggo de rendas ou receitas.'

Assim conceituada a situagao de classe, vemos que os crit6rios sio
basicamente os de uma racionalidade de mercado, definida historica-

.Economic y Socfedad, vol. 1, p. 316
Item., ibU,em.
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mente. Importante ressaltar que a id6ia de destino pessoal (item 3 da
definigao de situagao de clause) permite clarificar certas posig6es de
clause ou sua inexist6ncia. Por exemplo, o nio dominic do seu proprio
destino faz com que os escravos nio possam ser referidos como clause.

Vemos entio que se pode falar de classe quando

1) 6 comum a certo n6mero de homens um componente causal espe-
cffico de subs probabilidades de exist6ncia, enquanto, 2) tal compo-
nente esteja representado exclusivamente por interesses lucrativos e
de posse de bens, 3) nas condig6es determinadas pele mercado (de
bens ou de trabalho).

O mercado, elemento regulador da ordem econ6mica 6 o lugar em-

p:irico onde se realiza esse distribuigao, pois 6 nele e por ele que se

processa uma monopolizagao nas mios dos que possuem bens e valo-
res, monop61io exercido contra os que nio possuem eases bens, e 6
tamb6m a{ olde a possibilidade de transformar "bens patrimoniais'
em bens com fungao de capital se realiza

Tudo into tem lugar dentro de uma esfera regida pdas condig6es de
mercado. Por conseguinte, a "posse" e a "nao posse" sio categarias
fundamentais de sodas as situag6es de clause.'

Nio 6 no entanto, a posse de todo e qualquer bem que interessa ao

jogo do mercado. Para tornar maid clara a id6ia de determinagao pelo
mercado da situagao de clause, lembramos que o proprio Weber a$irma:

A "situagao de classy" significa(...) neste sentido a "posigao ocupada
r

"Uma pluralidade de homens cujo destiny nio este determinado pda proba-
bilidade de valorizar no mercado seus bens ou seu trabalho -- coma ocorre, por
exemplo, com os escravos -- nio constitui, no sentido t6cnico, uma 'clause ' (e sim
um estamento)". Iden, vol. IV, p. 56.

/dem, vol. IV, p. 55
!dem, ibidem.
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A partir da diversidade das situag6es de clause, ou SQja das diver-

sas posig6es ocupadas no mercado, Weber prop6e a seguinte classifica-

Q5.o tipo16gica:

a) champ-se cZasse proprfetdrfa, aquela na qual as diferengas de
propriedade determinam de um modo primario a situagao de
clause.

b) chama-se cZasse Zucratft;a aquela em que as probabilidades de
valorizagao dos bens e servigos no mercado determinam de um
modo primario a situagao de classe.

c) champ-se cZasse socfaZ a totalidade daquelas situag6es de clause
entre as quais um intercfmbio:
a) pessoal,
$) na sucessio de gerag6es, 6 facile s6 ocorre de um modo tipico

Sobre o solo das tr6s categorias de clause podem surgir processor de
associagao dos interessados classistas (associag6es de classe). Mas
into nio 6 necessfrio que ocorra; situagao de clause e classe apenas
indicam em sio rata de que situag6es tipicas de interesses iguais (ou
semelhantes), nos quads se encontra o individuo junta com muitos
outros. O poder de disposigao sobre os distintos tipos de bem de con-
sumo, meios de produgao, patrim6nio, meios lucrativos e servigos
constituem em peoria, em dada caso, uma situagao de classe parti-
cular; mas unicamente os carentes de propriedade e totalmente sem
qualificagao, obrigados a ganhar a vida com seu trabalho em ocupa-
g6es inconstantes formam uma clause homog6nea. As transig6es de
uma a outra classe sio Ifbeis e maid ou menos faceis e, portanto, a
unidade das classes socials se manifesta de modo muito diverso.

No interior de uma classe existem desigualdades especificas. As-
sim podemos afirmar que a situagao de clause descrita arima define
uma esp6cie de regiao no interior da qual novak desigualdades (bas-

tante significativas) vio existir. Weber utiliza a id6ia de pripfZ€gfo

para marcar essay desigualdades particulates. Assim, coda situagao de

Iden, vol. IV, p. 56
Iden, vol. 1, pp. 316-7
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clause 6 definida basicamente por um conjunto de privi16gios e no inte-
rior do conjunto de homens na mesma situagao de clause a posse ou
nio desse privi16gio define sua posigao. Existem situag6es de clause

positive e negativamente privilegiadas.

A significagao primfria de uma clause propriet6ria positivamente
privilegiada reside em:

a) o monop61io na compra de objetos de consumo de pregos elevados;
B) a situagao de manop61io e a possibilidade de uma politica plane

jada de monop61io com relagao is vendasl
'y) o monop61io das probabilidades de formagao de patrim6nio por

meir de excedentes nio consumidos;

8) o monop61io das probabilidades de formagao de capital por meio
da poupanga, ou deja a probabilidade de fazer invers6es de pa-
trim6nio coma capital de empr6stimo, e com isso a disposigao so
bre posig6es diretivas (de empresa);

E) privi16gios estamentais (de educagao) na medida em que sio carol.'

Segundo Weber, as classes proprietarias positivamente privilegia-

das sio os rentistas(de qualquer tipo) e as classes proprietarias nega-
tivamente privilegiadas sio: os servos, os ddcZassds, os devedores, os
"pobres". Entre os dais p61os ficam classes medias

integradas pdas camadas de sodas esp6cie dos que equipados com
propriedades ou com qualidades de educagao, tiram degas deus pro-
ventos.

A articulagao das classes proprietarias purrs nio 6 "dinamica", into
6, nio conduz necessariamente a lutas de clause e a revolug6es de
clause. 0

As oposig6es tipicas entre essay classes forum as ocorridas entre os

propriety,rios de terra e os ddcZassds, e entre os credores e os deve-

Idem, p. 317.
.rdem, p. 318.
iden. ibidem..
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pores(patr(cios e clientes). As lukas entre essay classes podem ngo

chegar a lutas revolucionfrias como ocorreu nos Estados Unidos entre

os poor mhffe trash (brancos sem escravos) e os proprietarios de
PtctntatiOn,s

A significagao primaria de uma cZasse Zz&cratfoa positivamente pri '
vilegiada reside em
a) o monop61io da diregao da produgao de bens no interesse dos fins

lucrativos de deus pr6prios membros;
B) o asseguramento das oportunidades lucrativas, influindo a politi

ca econ6mica das associag6es tanto political homo de outdo tipo

As classes lucrativas positivamente privilegiadas sao, tipicamente,

os empresarios e as negatives os trabalhadores em qualquer de deus
distintos estados de qualificagao: tanto os qualificados, os semiquali-

ficados e os bragais ngo qualificados. As "classes medias" seriam, tipi-

camente, camponeses e artesaos; podem ainda aparecer os funcion6.rios

(pablicos e privados) e os profissionais liberais(com capacidade ou
formaga.o de valor preferential) e trabalhadores com qualidades mono-

p61icas excepcionais

Sgo classes socials:

a) o proletariado no seu conjunto, tanto mats quanto maid automf-
tico 6 o processo de trabalho,

1)) a pequena burguesia,

'y) a fnteZ€gentzfa sem propriedade e os especialistas profissionais
(t6cnicos, "empregados" comerciais ou de outra clause,
burocratas; eventualmente podem estar muito separados entre si
no social, na proporgao dos custom da sua educagao,"

o que caracteriza a situagao das classes 6 o cato de que das nio for-
mam comunidades (ver adiante)

Item,. ibidem.
.rdem, vol. 1, p. 319
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As classes ngo sio comunidades, ou sega, nio se percebem mutu-
amente homo auto-identificadas, como participando de um mesmo

proUeto ou destino. Podemos entio afirmar que das nio possuem inte-
resses de clause. E ipso 6 fundamental para compreender claramente

que as posig6es assumidas pelos membros das classes sio para Weber

atitudes pessoais, marcadas por interesses pessoais, os interesses cria-

dos pda insergao especifica no mercado.

Exemplo tipico da conduta homog6nea de clause 6 o proletariado:

O final interrompido de O CapffaZ, de Marx, desejava notoriamente
ocupar-se do problems da unidade de clause do proletariado apesar
de sua diferenciagao qualitativa. Para isso 6 decisive a significagao
crescente, e em um puzo nio muito amplo, que com o maquinismo al.
cangam os trabalhadores semiqualificados & custo dos "trabalhadores
qualificados" e is vezes inclusive os nio qualificados. De todos os
modos s5.o tamb6m com n'eqti6ncia as capacidades quali6icadas, quali-
dades de monop61io (os tecedores alcangam por vezes em cinco antes o
porto 6timo de sua capacidade produtiva). O trinsito a pequena bur-
guesia independente foi em outros tempos o ideal de todd trabalhador.
Mas a possibilidade de sua realizagao 6 coda dia menor. O mats f aol
na s6rie de gera96es 6 a ascensio tanto de OI quanto de B a classy so-
cial ' (t6cnicos comissionados). Dentro da clause 8 o dinheiro compra

judo, pelo ments na s6rie das gerag6es. A clause 'y oferece oportunida-
des aos empregados de bancos e companhias de ascender a 8.

Uma conduta homog6nea de classe se produz com facilidade:

a) contra os inimigos imediatos em interesses (proletarios contra
empresarios; mas ngo contra "acionistas" que sgo os que na reali-
dade percebem receitas sem trabalho; e, tampouco: camponeses
contra latifundifrios);

b) s6 em ocasi6es de clause tipicamente semelhantes e em massa;
c) em faso de possibilidade t6cnica de fhcil reuniao, especialmente

em comunidades de trabalho localmente determinadas (comuni-
dades de oficina);

.rdem, p. 320
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d) s6 em faso de diregao para bins claros, que regularmente se dio
ou se interpretam por pessoas nio pertencentes a classe ("intelec-
tuais").

Podemos eats.o dizer que a id6ia de clause coma fen6meno estrati-

Hicatg.rio aberto ganga sentido. O proprio mercado por sua posigao de

elements regulador e definidor da lula econ6mica pode produzir e efe-

tivamente produz transformag6es profundas nessa classificagao. Desde

a possibilidade de passagem de positiva a negativamente privilegiada,

at6 a possibilidade de mudanga de clause proprietaria a lucrativa, de
lucrative a. social e vice-versa. Importante, no entanto, 6 ressaltar a

id6ia weberiana de que o mercado tende ao monop61io.

Por outdo lado, 6 importante lembrar que todd mercado se insere
tamb6m em uma ordem juridica e politica cuba finalidade 6 a de pro-
mover, manter e/ou alterar uma certa distribuig5.o de poder. E dentro

dessa ordem jud.dico-politica que as situag6es de classe dependem da

ordenagao vicente da propriedade e que hf a possibilidade de conflitos
entre as classes

se as classes ngo "sio" por si mesmas comunidades, as situag6es de
clause surgem unicamente sobre o solo de comunidades. Por6m, a
agro comunitfria que Ices df origem nio 6 fundamentalmente uma
agro realizada pelos pertencentes a mesma classe, e sim uma agro
entre membros de diferentes classes. As agnes comunitfrias que, por
exemplo, determinam de um modo imediato a situagao de classe dos
trabalhadores e dos empresarios sgo as seguintes: o mercado de tra-
balho, o mercado de bens e a "exploragao" capitalista. Por6m a exis-
t6ncia de uma exploragao capitalista pressup6e, por seu turns, a
exist6ncia de uma aWaD comunitgria de tips particular que protege a
posse dos bens enquanto tal, e especialmente o poder, em principio
livre, que tem o individuo de dispor dos meios de produgao; into 6,
pressup6e uma "ordenagao" juridica e, a rigor, uma ordenagao juri-

Idem, ibidem
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dmca de um typo especifico. Toda posigao de clause que se baseia ari-
ma de judo no poder que outorga a posse enquanto tal, suite efeito
quando ficam descartados no possivel todos os demais motives de-
terminantes das relag6es reciprocal. Dente modo alcanga sua conse-
qti6ncia mgxima a valorizagao no mercado outorgado pda posse de
bens.:;n

Weber champ a atengao para a distingao necessgria entre situagao

de clause e interesse de clause. Para ele elsa distingao tem uma enor-

me importancia. Pode evitar uma visio economicista, vale dizer redu-
tora e empobrecedora:

Segundo este terminologia (de Weber), sio interesses univocamente
econ6micos, interesses vinculados a. exist6ncia do "mercado" os que
produzem a "clause". Contudo, o conceito "interesse de clause" 6 um
conceito empirico multivoco, e at6 equivoco, enquanto por ele se en-
tenda argo distinto do interesse, orientado pdas probabilidades de-
rivadas da posigao de classe, comum a uma "media" das pessoas per-
tencentes a ela. Dada a mesma posigao de classe e ainda as mesmas
circunstancias, a diregao em que cada trabalhador persegue seu in-
teresse pode ser muito diferente de acordo com ele, em virtude de
suas aptid6es, alta, mediana ou pessimamente qualinlcadas para a
obra que tem de realizar. As mesmas diferengas se apresentam se-
gundo resulte da "situagao de clause" uma agro comunitfria realiza-
da por uma parte maid ou ments consider6vel das pessoas afetadas
ou bem uma associagao (por exemplo, um "sindicato") da qual o indi-
viduo posse ou ngo esperar determinados resultados. De modo al-
bum constitui um fen6meno universal que, em conseqti6ncia de uma
posigao comum de classe, suva uma socializagao, ou inclusive uma
aWaD comunitfria. Pode, melhor, limiter-se seu efeito a produgao de
uma reagao essencialmente homogenea e, conseqtientemente (se
gundy a terminologia aqui empregada), a produgao de uma "agate de
massas". Mas pode nio ter sequer estas conseqti6ncias. Alias, fre-
qtientemente, se produz unicamente uma agro comunitfria amorra.

Iden, vol. IV, p. 58-9
/dem, p. 57.
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E para ele esse distingao 6 vital politicamente.

A proporgao em que, pda "agro de masses" dos que pertencem a uma
clause, se origina uma "agro comunitfria" e eventualmente certas so-
cializag6es, depende de condig6es culturais, especialmente de tipo
intelectual, e da intensidade alcangada pelts contrasted, bem coma
especialmente da clareza que revels a relagao existente entre os
fundamentos e as conseqti6ncias da "situagao de clause". De acordo
com o que nos mostra a experi6ncia, uma diferenciagao das probabi.
lidades de vida muito consider6vel nio produz por si mesma uma
:agate classista" (agro comunitgria dos que pertencem a uma classe)
Deve ser claramente reconhecivel o carfter condicionado e os efeitos
da situagao de clause. Pois apenas entio pode o contraste das probabi-
lidades de vida ser considerado nio como algo simplesmente dado e
que nio temos senio que aceitar, mas homo um resultado da 1) distri-
buigao dos bens ou 2) da estrutura da organizagao econ6mica existen
te. Contra into nio se pode reagir apenas mediante atos de protests in
termitente e irracionale sim na forma de uma associagao nacional.

Adverte contudo que

toda classe pode ser a protagonista de qualquer possivel "agro de
classe" em inumergveis formal, mas nio de modo necessario, nem
tampouco constitui comunidade alguma, e se df lugar a graves equi-
vocos quando, do ponte de vista conceitual, 6 equiparada is comuni-
dades.

111.2. Do privi16gio ou da desigual distribuicio de honda

Champ-se sifuafdo esfamenfaZ a uma pretensgo, tipicamente efetiva
de privi16gios positivos ou negativos na consfderagdo socfaZ fundada:
a) no modo de vida, e em conseqti6ncia,
b) nas maneiras formais de educagao; podendo ser estes

Item, pp. 57-8
.iden, p. 58.
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a) empirical, ou
B) com uma doutrina racionaie posse das rnrmas de vida corres-

pondentes
c) em um prestjgio hereditfrio ou professional

Dai que podemos anlrmar ser o esfamento

um conjunto de homens que, dentro de uma associagao, reclamam de
um modo efetivo:

a) uma consideragao estamental exclusive - e, eventualmente
tamb6m.

$) um monop61io exclusivo de carfter estamental.m

Do cato de que o estamento se caracterize por ser uma associagao
definida em termos weberianos como

relagao social com regulagao limitadora para o exterior quando a
manutengao de sua ordem este garantida pda conduta de determi-
nados homens destinada em especial a esse prop6sito.

podemos deduzir que ele se caracteriza por uma tend6ncia monop61ica

Pelo cato da reivindicagao de uma consideragao social especifica
fundada em um modo de vida pr6prio e em determinadas maneiras
formais de educagao, os estamentos sao, no sentido weberiano, comu-

nidades, ou sqja, a atitude dos deus membros, na agro social, se inspira
em um sentimento de se constitu:orem um todo. E o cato de ser comu-

nidade faz com que os estamentos ganhem uma coer6ncia particular,
coisa que as classes nio possuem

Em oposigao is classes, os esfamentos sio normalmente comunida
des, ainda que com freqti6ncia de cargter amorfo. Em oposigao a "si-
tuagao de clause", condicionada por motives puramente econ6micos,
chamaremos "situagao estamental" a dodo componente tfpico do des-
tino vital humana condicionado por uma estima social especifica-

Idem, vol. 1, p. 320
Iden, p. 321.
/dem, pp. 47-8.
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positiva ou negativa - da "honda" adscrita a alguma qualidade co
mum a muitas pessoas. Esse honra pode tamb6m relacionar-se com
uma situagao de clause: as diferengas de clause podem combinar-se
com as maid diversas diferengas estamentais e, tal coma temps ob-
servado, a posse de bens enquanto tal nio 6 sempre suficiente, mas
com extraordinfria freqti6ncia chega a ter ao longo do tempo impor.
tAncia para o estamento.

Embora, homo diz o proprio Weber, baja a possibilidade de que
possuidores e despossuidos possam pertencer ao mesmo estamento, as
limitag6es se dfo pele proprio estilo de vida que devem levar os que

desdam pertencer ao mesmo circulo. O estamento grata de impor suas

regras ao conjunto dos homens e acaba por isolar-se, into 6, por mantel a

sua "pureza" e sua "diferenga e distAncia" em relagao aos demais.

Este em marcia o "estamento" tio logo - pois nio se trata de uma
imitagao meramente individual e socialmente pouch importante de
uma forma alheia de vida -- e desenvolva uma agro comunitfria con-
sensual dente tips. De um modo caracteristico se desenvolveu assim
na formagao dos estamentos a base dos modos de vida convencionais
na America do Norte. Ocorreu, por exemplo, que apenas os habitan-
tes de uma determinada rua (fhe Street) tenham sido considerados
pertencentes a society e, em tal qualidade, denham fido buscados ou
convidados. Por6m, antes de mats nada, ocorreu que a estrita sub
missio a mode que imperou no society afetou tamb6m aos homens
em um grau por n6s desconhecido e coma um sintoma de que a pes-
soa em questa,o prefendeu a qualidade de gentleman e, em conse-
qii6ncia disco, motivou, quando menos prima lucie, que deja tratado
homo tal. E into foi tio importante para as subs possibilidades de
emprego, de "bong" neg6cios e arima de tudo para o acordo e enlace
matrimonial em "distintas" familial coma, por exemplo o 6 para n6s

'capacidade de satisfagao '
23

item, vol. IV, p. 60
Zdem, p. 61
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A origem dos estamentos pode ser a maid diverse possivel tendo
por6m um elemento em comum: o monop61io e a apropriagao. As prin-

cipais formal originais sio:

a) primariamente, por um modo de vida estamental pr6prio, e em
particular (...) pda natureza da profissao (estamentos de modo de
vida -- e pro6lssionais)I

b) secundariamente, por carisma hereditfrio atrav6s de pretens6es
efetivas de prestigio, gragas a uma procedencia estamental (es-
tamentos hereditarios);

c) por apropriagao estamental, como monop61io, de poderes de man
do politicos ou hierocrfticos (estamentos politicos e hierocrgti-

O extremo fechamento dos estamentos - por exemplo, a exist6n-

cia de uma garantia ritual a16m das garantias convencionais e juridi-
cal, levando a interdigao do contato fTsico entre elementos diferentes -

conduz a formagao das castas. Tal cato, a rigor, se df quando entre as

diferengas que separam os estamentos este presence uma diferenga
6tnica

cos)

A "costa" 6 precisamente a forma normal em que seem "socializar
se" as comunidades 6tnicas que acreditam no parentesco de langue
e que excluem o convivio social e o matrim6nio com membros de co-
munidades exteriores

Tamb6m os estamentos possuem uma estratificagao interna de
acordo com a id6ia de privi16gio:

Mas, ainda o maid desprezado povo paria atende de album modo ao
que 6 pr6prio das comunidades 6tnicas e de caste: a crenga em uma
"honra" especifica pr6pria (coma ocorre entre os judeus). O Unico que
acontece 6 que nos estamentos negativamente privilegiados, o "sen-
timents de dignidade" o resultado da honra social e das exig6ncias
convencionais que o estamento positivamente privilegiado imp6e ao

/dem, vol. 1, p. 321
/dem, p. 62.
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modo de vida dos deus membros -- toma uma diregao especificamente
distinta. O sentiments de dignidade correspondente aos estamentos
privilegiados em sentido positivo se revere normalmente a sua "exis-
t6ncia" enquanto n5,o transcendente a si mesma, a sua 'cbeleza e virtu-
de" (...). Seu reins 6 "dente mundi" e vive para o presente e do glorioso

passado. O sentiments de dignidade pr6prio das camadas negativa
dente privilegiadas pods re6erir-se normalmente a um futuro situado
para a16m do presente, peitencente a este mundo ou a outro. Em ou-
tras palavras porte nutrir-se da fb em uma "missio" pravidencial, em
uma honra especifica adquirida ante Deus enquanto "povo eleito", de
soxte que em um mats a16m "os 61timos sejam os primeiros" ou neste
mesmo mundo aparega um redentor que naga ressaltar diante do
mundo a honra oculta do povo paris que o mundi rechaga (judeus).

Embora a exist6ncia dos estamentos sqja de$inida por um modo de

vida e por um processo especifico de educagao, embora a situagao es-
tamental nio possa ser reduzida a situagao de clause, o mercado, ou
melhor, a ordem econ6mica 6 em grande parte a refer6ncia da exist6n-
cia do estamento.

Considerada praticamente, a organizagao em estamentos coincide
sempre com um monop61io de bens ou probabilidades ideals e mate-
riais que se manifesto na formaja conhecida por n6s coma tipica.''

O desenvolvimento dos estamentos hereditfrios 6, regularmente,
uma forma de apropriagao (hereditaria) de privi16gios por uma asso-
ciagao ou por particulares qualificados. Todd apropriagao axa de
probabilidades, em particular de probabilidades de senhorio, tende a
formagao de estamentos. Toda formagao de estamentos tends a
apropriagao monop61ica de poderes se senhoriais e de oportunidades
aquisitivas.

E embora elsa refer6ncia pelo econ6mico deja muitas vezes, ou

quake sempre marcante, os estamentos tendem a desprezar as atid-

.Z'dem, p. 63
Iden, p. 64.
Iden, vol. 1, p. 321
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dudes puramente lucrativas. Nio ha nada tio oposto ao privi16gio es
tamental quanto o mercado:

(este) e os processes econ6micos ngo conhecem nenhuma "acepgao de
pessoas". Dominam entio os interesses "materiais" sobre a pessoa.
Nada sabem da "honda". Em troca, a ordem estamental significa jus-
tamente o contr6rio: uma organizagao social de acordo com a "honra
e um modo de viver segundo as normal estamentais. Tal ordem re.
sulta, pris, ameagada em sua pr6pria raiz quando a meta aquisigao
econ6mica e o poder puramente econ6mico que revelam is claus sua
origem extern.a podem outorgar a mesma "honra" aos que o tenham
conseguido, ou podem inclusive -- ja que, em igualdade de honra es-
tamental, a posse de bens representa sempre certs excedente, ainda
que nio sqja reconhecido -- outorgar-lhes uma "honra" superior em
virtude do 6xito, ao que pretendem desfrutar os membros do esta-
mento em virtude do seu modo de viver. Por ipso os membros de toda

.organizagao estamental reagem com acritude contra as pretens6es
do merc lucro econ6mico e quake sempre tio mais acremente quanto
mais ameagados se sintam.:

E ipso porque

Toda sociedade estamental 6 conuencfonaZ, ordenada por regras do
tom de vida; aria, portanto, condig6es de consumo economicamente
irracionais e impede desta maneira a formagao do mercado pda
apropriagao monop61ica e pda eliminagao da livre disposigao sabre a
pr6pria capacidade aquisitiva."

111.3. Das diferentes inserg6es econ6micas das classes
e dos estamentos

Os estamentos e as classes podem coexistir, e efetivamente ipso
ocorre, em qualquer forma de organizagao social, por6m, em dadas cir-
cunstancias, des podem se desenvolver com maior ou menor forge.

Iden, vol. IV, p. 65
/dem, vol. 1, p. 322
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Enquanto as classes Zz&crafiuas florescem no solo da economia de
mercado. os estamentos nascem e subsistem preferentemente no solo
das associag6es com economia de consume lit6rgico-monop61ica, feu-
dal ou petrimonial-estamental

Quanto a organizagao, des se diferenciam tamb6m:

As "classes" se organizam segundo as relag6es de produgao e de aqui
sigao de bens; os "estamentos", segundo os principios de seu

consume
.. R9

de bens nas diversas formal especificas de sua "maneira de viver '

Podemos entio dizer que as sociedades organizadas por tail dife-

rengas se apresentam entio com caracteristicas especificas:
Uma sociedade se chama "estamental" quando sua articulagao social
se realize preferentemente segundo estamentos, e "classista" quando
sua articulaggo se realiza preferentemente segundo classes
Quanto is condig6es econ6micas gerais para o predominio da organs
zagat estamental, s6 se pode dizer (...) que certs (relativa) estabili-
dade dos fundamentos da aquisigao e da distribuigao de bens o favo
rece, enquanto que dodo transtorno e toda sacudida t6cnico-
econ6mica o ameaga, colocando em primeiro plano a "situagao de
classe". As 6pocas e os parses em que prevalesce a importancia da
pura posigao de clause coincidem em gerd, com os tempos de trans-
formagao t6cnico-econ6mica, enquanto todd atraso dos processos de
transformagao conduz imediatamente a um ressurgimento das orga-
nizag6es estamentais e restabelece de novo a importancia da "honra:
social.

As classes e os estamentos se aproximam e se afastam de acordo

com o elemento que os produz. Assam a
maid pr6xima ao estamento entre as classes 6 a "social" e a maid
afastada 6 a "lucrativa". Os estamentos em fungal do seu centro de

gravidade, se formam freqtientemente por classes de propriedade

Iden, p. 321
Item, vol. IV, PP. 66-7
Iden, Vol. 1, p. 321-2.
Item, vol. IV, p. 67.
.rdem, vol. 1, P. 322.
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111.4. Idol Partidos ou da desigual distribuigao de
poder politico

Enquanto as "classes" tem seu verdadeiro solo patrio na "ordem eco-
n6mica" e os estamentos o t6m na "ordem social" e, portanto, na es-
fera da repartigao da "honra" influindo sabre a ordem juHdica e sen-
ds por sua vez influidos por ela, os .parffdos se movem primariamen-
te dentro da esfera do "poder"."

Ou deja, os partidos se movem dentro da esfera definida pelo con-

junto das a96es atrav6s das quaid os homens buscam banter, alterar
ou suprimir uma certa distribuigao de poder. Dizendo melhor, os par-

tidos tratam de impor a vontade de um determinado individuo ou gru.

po enfrentando coda e qualquer resist6ncia, nio importando qual o
fundamento da resist6ncia. Para que tal probabilidade ocorra 6 neces-

sg.rio que seja possivel encontrar uma obedi6ncia, entendida como a
internalizagao de um conjunto de normal, de modo tal que o individuo

pence ser sua pr6pria vontade. Ora Weber champ de domfna€&o a re-

lagao pda qual o partido ou o individuo pode esperar encontrar obedi-

6ncia. Ora, dodo "poder" e toda "dominagao" sup6em em album navel
uma esfera ou ordem possuidora de Zegfffmfdczde, atrav6s da qual os
partidos ou os individuos possam influenciar nessa distribuigao.

Em oposigao a agro comunitfria exercida pdas "classes" e pelos "es-
tamentos" - nos quaid se apresenta necessariamente este casa - a
agro comunitgria dos partidos cont6m sempre uma socializagao."

Ou SQja, os partidos t6m que se caracterizar por uma agro societf-
ria na medida em que des respondem a uma unigo de interesses os
quaid para sua consecugao devem ser racionalizados.

Item, vol. IV, p. 67
Item,, llbidem,
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Por ipso s6 podem existir partidos dentro de comunidades de algum
modo socializadas, into 6, de comunidades que possuem um ordena
ments rational e um "aparelho" pessoal disposto a realize-lo. Pois a
finalidade dos partidos consiste precisamente em in8uir sabre tal
aparelho" e, ali onde SQja possivel, compo-1o com partidarios. Em

algum casa especial podem representar interesses condicionados
pda "situagao classista ou estamental", e recrutar deus membros de
acordo com das. Por6m ngo necessitam ser puros "partidos de clau-
se" ou "estamentais", quake sempre o sio apenas em parte, e com
freqii6ncia nio o sio em absolute."

Iden, pp. 67-8
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Porter significa a probabilidade de impor a pr6pria vontade, dentro
de uma relagao social, ainda que contra toda a resist6ncia e qual-
quer que sega o fundamento dessa probabilidade.

Por domfnagdo deve engender-se a probabilidade de encontrar obedi-
6ncia a um mandato de determinado conte6do entre pessoas dadas;
por dfscfpZfna deve engender-se a probabilidade de encontrar obedi6n-
cia para um mandate por parte de um conjunto de pessoas que, em
virtude de atitudes arraigadas, sda rapida, simples e automftica.z

Podemos afirmar que os conceitos acima transcritos de poder, do-

minagao e disciplina sio fundamentais para a compreensao da teoria
weberiana da politica.

Entendemos unicamente por politico a diregao do agrupamento poli-
tico que h(Je chamamos de "Estado", ou a influ6ncia sobre elsa dire-
gao.3

Que 6 entio o Esfado? O Estado, homo agrupamento politico, 6 de

dificil caracterizagao socio16gica. lsto levi Weber a afirmar que s6 se

pode caracteriz6-1o por seu meio especifico e pr6prio -- ou sega, a vio-
16ncia ffsica. E evidente que a vio16ncia fisica nio 6 o Unico instrumen-
to normal na vida do Estado, existem muitos outros; mas o que dife-
rencia, a rigor, o Estado dos demais agrupamentos politicos 6 que ele

se apresenta como sendo

.Economic..., op. cit., vol. 1, p. 53
* Iden, ibidem.
3 Z,e Savant et te potitique, p. 100
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uma comunidade humana que, nos limites de um territ6rio determi
nada -- a nogao de territ6rio sendo uma das suns caracteristicas -
reivindica com sucesso por sua pr6pria conte o monop6Zfo da Diaz n
cia /isfca Zegfffma.+

Assim deHinido o Estado, podemos agora compreender melhor a
nogao de politica

entenderemos por politica o conjunto dos esforgos que se faz visando
a participar no poder, sega entre Estados, sega entre os diversos gru-
pos dentro de um mesmo Estado.

O Estado 6 ent5.o definido homo uma relagao

'de domfna€do do homem sobre o homem, fundada sobre o meir da
vio16ncia legitima".o

Ora, para que o Estado possa usar dessa vio16ncia, ela precise ser
leg(tima, ou deja, para que o .nader politico do Estado, tal homo anteri-
ormente foi de6inido, possa ser concretizado, 6 necessgrio que consiga

obter a discipline por parte dos comandados. Obter a dfsc€pZfna signi-
fica que se espera encontrar obedi6ncia, entendida etta coma a efetiva
internalizagao de determinadas normal por parte dos comandados.

Assim, a relagao de dominagao(disciplina e obedi6ncia) para poder
existir tem que estar centrada na expectativa, da parte do governante,
de que os governados ajam de uma dada maneira que consideram
como sua. Quando ipso ocorre, dizemos que os governados acreditam

na Zegfflmfdade da dominagao.

A "legitimidade" de uma dominagao deve considerar-se apenas como
uma probabfZfdade, a ser tratada homo tal e mantida em uma pro-
porgao importante. /

Zdem, pp. 100-1
5 Iden, p. IOI.
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Today as formal de dominagao legitima podem ser organizadas
nos seguintes tipos "puros'

De cardfer racfonaZ: que repousa na crenga na legalidade de or-
denag6es estatuidas e dos direitos de mando dos chamados por
essay ordenag6es a exercer a autoridade (autoridade legal).

l

De cardter fradfcfonaZ: que repousa na crenga cotidiana, na san-
tidade das tradig6es que regeram desde tempos longnquos, e na
legitimidade dos assinalados por elsa tradigao para exercer a au-
toridade(autoridade tradicional).

3. De cardter carfsmdffco: que repousa na entrega extra-cotidiana a
santidade, herofsmo ou exemplaridade de uma pessoa is ordena
gees por ela criadas ou reveladas (autoridade carismftica).

No caso da aatoridade legal, se obedecem is ordenagdes fmpessoafs e
objetivas legalmente estatuidas e is pessoas por das designadas,
gragas a legalidade formal de suas disposig6es dentro do seu circulo
de compet6ncia. No caso da autoridade tradicional, se obedece d .pes-
soa do senhor chamado pda tradigao e vinculado por ela (no seu fm-
bito) por motivos de pfedade (pfetas), no circulo do que 6 consuetudi-
nfrio. No faso da autoridade carismatica, se obedece ao caudfZho ca-

rismaticamente qualificado por raz6es de confianga pessoal na re-
velagao, heroicidade ou exemplaridade, dentro do circulo em que a fe
no seu carisma tem validade.8

E Weber adverte

O cato de que nenhum dos tr6s tipos ideals -- que vio ser estudados a
seguir costume ocorrer em estado "pure" na realidade hist6rica nio
deve impedir aqui, como em nenhum lugar, a fixagao conceitual, na
forma mats pura possivel, de sua construgg.o.P

.Economfa..., op. cit., vol. 1, p. 223
/dem, vol. 1, pp. 224-5.
Iden, p. 225
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IV.I. Dominagao rational-legal

A dominaQao nacional-legal se caracteriza(se especifica) por en '

contras sua legitimidade nos seguintes elementos:

Que todd direito, "pactado" ou "outorgado", pode ser estatufdo de
modo rational -- em relagao a fins ou em relagao a valores (ou
ambas) -- com a pretensao de ser respeitado pele menos pecos
membros da associagao; e tamb6m regularmente por aquelas pes-
soas que, no imbito do poder da associagao (nas territoriais: den-
tro do seu dominic territorial) realizem agnes sociais declaradas
importantes pda associagao.

l

2. Que todd direito, segundo sua essancia, 6 um cosmos de regras
abstratas, em gerd estatuidas intencionalmente; que a judicatu
ra implica em aplicagao dessas regras ao casa concrete; e que a
administragao sup6e o cuidado racional dos interesses previstos
pdas ordenag6es da associagao, dentro dos limites das normal ju-
rfdicas, e segundo principios assiha16veis que t6m a aprovagao ou
pelo menos carecem de desaprovagao das ordenag6es da associagao

3. Que o soberano legal tipico,(...) enquanto ordena e manda, obe-
dece por sua vez a ordem impessoal pda qual orienta suas dispo-
slgoes.
O que vale para o soberano legal que nio 6 "funcionario", por
exemplo: o presidente eletivo de um estado.

4. Que(...) o que obedece s6 o faz coma membro da associagao e s6
obedece "ao direito". (...)

5. Em relagg,o ao n6mero 3, domina a id6ia de que os membros da
associagao, enquanto obedecem ao soberano, nio o fazem por
atengao a sua pessoa, e sim obedecem a ordem impessoal. E que
s6 estgo obrigados a obedi6ncia dentro da compet6ncia limitada,
racional e objetiva, outorgada a ele por tal ordem.lu

iden, p. 226
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Assim, dado que os principios de legitimidade sio definidos por
uma racionalidade estatuida em termos de lei(racionalidade-legal),

para que esse tips de dominagao posse existir, ha necessidade de que
as fung6es baseadas na compet6ncia, de acordo com o principio da lei,

possuam uma continuidade no seu exercicio. Para que baja elsa com-
pet6ncia, 6 necessfrio que essay fung6es SQjam distribuidas em uma
divisgo de deveres e servigos, com poderes para tornar possivel a sua

realizagao e com a fixagao das possibilidades coativas admissiveis para
tal cumprimento. A into Weber chama azzforfdade.

E evidente que para tal 6 necessfria a constituigao de uma hierar-

quia administrativa que permita a dada membro do quadro adminis-
trativo saber, previamente, quaid suas fung6es e quaid deus direitos

Exide, portanto, uma formagao professional que habilite o membro do
quadra ao exercicio de suas fung6es. O quadro administrativo este se-
parado dos meios da administragao e da produgao, o que deve tornar

impossivel a apropriagao pelo funcion6.rio dos cargos que ocupa. E, fi-

nalmente, deve o funcionfrio ater-se ao expediente(ou processo).

O tipo maid "puzo" da dominagao nacional-legal 6 aquele que se
exerce por interm6dio de um quadro administrative burocratico, cujos
membros devem ser:

1. pessoalmente livres, obrigados apenas aos deveres objetivos de
seu cargo,

2. em hierarquia administrativa rigorosa,
3. com compet6ncias rigorosamente fixadas,
4. em virtude de um contrato, ou deja (em principio) sobre a base de

livre selegao segundo,
5. quaZf/EcaGdo pra#issionaZ, que fundamenta sua nomeagao -- no

casa maid rational: por meio de certas provas ou diplomas que
certificam sua qualificagao --

6. sio retribuidos em dinheiro com saldos 6ixos (...)

7. exercem o cargo coma sua mica ou principal profissao,
8. t6m dianne de si uma "carreira" (...),
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9. trabalham com completa separagao dos meios administrativos e
sem apropriagao do cargo.

10. e estio sujeitos a uma rigorosa discipline e vigilancia adminis-
trativa.

Para Weber, a dominag5.o racional na sua forma maid puja, a da
administragao burocrftica, 6 a maid rational de today as dominag6es e
em vfrios sentidos

em precisao, continuidade, disciplina, rigor e confianga; calculabili-
dade, portanto, para o soberano e os interessados; intensidade e ex-
tensio no servigo; aplicabilidade formalmente universal a todo tips
de tarefas; e susceptibilidade t6cnica de perfeigao para alcangar o
6timo em deus resultados.

A burocracia se apresenta em todos os setores da vida moderns,
tanto no Estado quanto nos partidos, tanto na igrqja quanto nas em-
presas. Tudo este marcado na vida moderna pelos tragos da organiza-

gao burocrgtica. E, ainda maid, o proprio Estado Moderno 6 contempo-
r&neo do nascimento da burocracia(Sabre ipso, leia-se a confer6ncia

sobre a PoZfffca coma VocaGdo).

Pois se a administragao burocrgtica 6 em gerd -- ceterfs .paribas -- a
maid rational do panto de vista t6cnico-formal, hoje 6, a16m disso,
simplesmente insepar6vel das necessidades da administragao de
masses (pessoais ou materiais). Tem-se que escolher entre a buro-
cratizagao e o dfZetanffsmo da administragao; e o grande instrumen-
to da superioridade da administragao burocrftica 6 este: o saber pro-
6issional especializado, cujo cargter imprescindivel este condicionado
pelts caracteres da t6cnica e economia modernas da produgao, sein
na forma capitalista ou na socialista (asta 61tima, por querer al.
hangar fgzzafs resultados t6cnicos, dada lugar a um extraordinfrio
increments da burocracia professional).i3

Iden, pp. 229-30
/dem, p. 232

' Item., ibidem.
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E, se por acaso houvesse uma tentativa dos dominados de defen-
der-se da dominagao burocratica, estes s6 o poderiam fazer mediante

uma outta organizagao burocrgtica.

A administragao burocrftica significa: dominagao gragas ao saber;
este representa seu cargter racional fundamental e especifico. Para
a16m da situagao de poder condicionada peta saber da especfaZfdade,
a burocracia (ou o soberano que dela se serve) tem a tend6ncia de
acrescentar kinda mats seu poder por memo do saber de servigo: co-
nhecimento de datos adquiridos pdas relag6es de servigo ou "deposi-
tado no expediente". O conceito de "segredo professional", nao exclu
sivo mas especificamente burocr6tico compargvel, por exemplo, ao
conhecimento dos segredos comerciais de uma empresa frente ao sa-
ber t6cnico -- procede dente impulso de poderio.i4

Formalismo e racionalidade material sdo para Weber os elementos

que caracterizam tipicamente o "espirito normal da burocracia ratio-
nal

l Formalismo, exigido acima de tudo para garantir as oportunida-
des -- probabilidades -- pessoais de vida dos interessados qual-
quer que deja seu tipo -- porque de outro modo a arbitrariedade
seria a conseqti6ncia e o formalismo 6 a linha de menor resist6n-
cia. Em contradigao aparente e em parte real com este tend6ncia
desse tips de interesses, este a
Inclinagao dos burocratas a levar a cabo suas tarefas administra-
tivas de acordo com crit6rios utilitgrio-materials ao servigo dos
dominados, tornados felizes dente modo.

2

Quaid sio entio as principais tend6ncias da burocracia, fate carat

teristico dos nossos tempos, tomadas de um ponto de vista social?

1. A tend6ncia nfoeZaGao no interesse de uma possibilidade uni.
verbal de recrutamento dos mats qualificados profissionalmente.

Iden, pp. 233-4
'5 Iden, p. 235.
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A tend6ncia a .pZzztocraffzagdo no interesse de uma formagao pro-
fessional que tenha durado o maier tempo possivel a$ vezes ao fi-
nal de 30 antes).
A dominagao da {mpessoaZfdade formalista: sizze ira et stzzdfo,
sem 6dio e sem paixao, ou sega, sem "amor" e sem "entusiasmo:
submetida tio s6 a pressao do dever estrito; "sem acepgao de pes-
soa$", formalmente igual para todos, into 6, para dodo interessado
que se encontre em igual situagao de fate: assam leva o funcionf-
rio ideal o seu ofTcio.16

3.

IV.2. Dominagao traditional

Deve entender-se que uma dominagao 6 tradicional quando sua legi-
timidade repousa na santidade das ordenag6es e poderes de mandy
herdadas desde tempos longinquos, "desde tempos imemoriais",
acreditando-se nell em virtude dessa santidade. O senior ou os se-
nhores estio determinados em virtude de regras tradicionalmente
recebidas. A "associagao de dominagao", no caso maid simpler, 6
primariamente uma "associagao de piedade" determinada por uma
comunidade de educagao.17

Na dominagao tradicional, o senhor ngo aparece homo um superior
e sim como um senhor pessoal e, os membros do quadro administrativo

ng,o s5.o funcion6.rios e sim servidores. Os dominados nio aparecem
homo membros da associagao e sim homo companheiros tradicionais e
siditos

As relag6es do quadro administrative para com o soberano nio estio
determinadas pelo dever objetivo do cargo e sim pda fidelidade pes
goal do servidor.

.rdem, p. 234
n /dem, p. 235.
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Nio se obedece a disposig6es estatuidas, e sim a pessoa chamada
pda tradigao ou pelo soberano tradicionalmente determinado: e, os
mandatos desta pessoa sio legitimos de dubs maneiras:
a) em parte pda forge da tradigao que assinala inequivocamente o

conte6do dos ordenamentos, assim coma sua amplitude e sentido,
tal coma sg.o acreditados, e cuba comogao por causa de uma trans-
gressao dos limited tradicionais, poderia ser perigosa para a pr6-
pria situagao tradicional do imperante;

b) em parte pele livre arbitrio do senhor ao qual a tradigao demarca
o fmbito correspondence

Este arbitrio tradicional repousa primariamente na ilimitagao por
principio, da obedi6ncia por piedade.t8

Tal lipo de dominagao, devido e tornado possivel pda ilimitagao do

principio de obedi6ncia a tradigao, nio 6 no entanto totalmente arbi-
trg.rio. E possivel enquanto o soberano, maid livre ou maid atado pelts

lagos da trading.o, exerce sua liberdade dentro dos marcos circunscritos

pda crenga no "eterno ontem". O que importa ressaltar 6 que no limite
de maior liberdade(ments limitado pda tradigao) a agro do imperante
ng.o este. regida por principios formais (como na dominagao racional-

O soberano pode dispensar seu "favor" outorgando ou retirando sua
grata lib6rrima segundo inclinag6es ou antipatias pessoais, ou por
decisis puramente pessoal, particularmente tamb6m a comprada
com presented -- a conte dos "arbitrios". Na medida em que o sobera-
no procede segundo principios, estes sio os da justiga e da eqtiidade,
com um conte6do 6tico materfaZ ou os da conveni6ncia utility.ria,
mas ngo -- como na dominagao legal -- principios formats. De Cato, o
exercicio da dominagao se orienta por aquilo que, de acordo com o
costume, este permitido ao senior (e a seu quadra administrative)
perante a obedi6ncia tradicional dos s6ditos, de modo que nio pro '
voque sua resist6ncia. Etta resist6ncia se dirige, quando surge, con-
tra a pessoa do senior (ou dos servidores), que desrespeitam os bmi.

legal)a

/dem, pp. 235-6
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tes tradicionais do poder, mas nio contra o sistema homo tal ("revo-
lugao tradicionalista").

No typo puro de dominagao tradicional, 6 impossivel a "criagao" deli-
berada, por declaragao, de novos principios jurjdicos ou administra-
tivos. Novak criag6es efetivas s6 podem ser legitimadas por conside-
rar-se vglidas de muito tempo e ser reconhecidas pda sabedoria tra-
dicional. S6 contam com elementos de orientagao na declaragao do
direito os testemunhos da tradigao: precedentes e jurisprud6ncia.19

Um imperante tradicional pode dominar com ou sem quadro ad-
ministrativo. Tal quadro, quando existe, se comp6e de dual maneiras

bg.silas: recrutamento patrimonial (por lagos de "piedade" dos vincula-

dos ao senhor) homo por exemplo:

oc) pertencentes a linhagem,
B) e$cravos*
'y) funciongrios dom6sticos, em particular "ministeriais",
8) clientes,
e) colonos,
E) recrutamento extra-patrimonial:

a) Por relag6es pessoais de confianga ("favoritos" livres de qual
quer tips).

B) Por panto de fidelidade com o senior legitimado como tal(vas
salas).

'y) Funcionfrios que entram livremente na relagg,o de piedade.20

Para determinar as caracteristicas do quadro administrativo
;puro" da dominagao tradicional, Weber o faz por comparagao com o
quadro administrative burocratico, e conclui que o quadro traditional
se apresenta carente de:

a) a "compet6ncia" 6ua segundo regras objetivas

b) a hierarquia racional axa,

Item, p. 236
/dem, p. 237
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c) a nomeagao regulada por livre contrato e a ascensio regulada,
d) a formagao professional (homo norma),
e) (ami6de) o soldo Hlxo e (mats freqaentemente) o soldo page em

dinheiro.

Com relagg,o a a) em lugar da competigao objetiva e fda este a con-
corr6ncia de delegag6es e plenos poderes entre si, outorgados pelos
senhores a seu arbitrio, em principio para um dado memento, mas
logo convertidos em duradouros e finalmente estereotipados pda
tradigao, e determinada especialmente pda competigao por emolu-
mentos a disposigao tanto dos delegados homo dos senhores ao re-
clamar coma subs determinadas atividades; atrav6s de this interes-
ses se constituiram (...) inicialmente as compet6ncias objetivas, dan-
do assim lugar a exist6ncia de "magistraturas".

Todos os delegados investidos com compet6ncias permanentes sio
inicialmente funciongrios dom6sticos do senhor; sua compet6ncia

nio dom6stica ("extra patrimonial"), 6 uma compet6ncia agregada a
sua fungao dom6stica por afinidades objetivas de atividade, bastante
super6iciais ami6de, ou por puro arbitrio do senior, e logo estereoti-
pada pda tradigao. No initio junta aos funcionfrios dom6sticos s6
existiram comissionados ad hoc.n

Quando nfo existe a presenga de quadra administrativo, encon-

tramos o tipos originarios: geronfocracfa e .pafrfarcaZfsmo.

Deve engender-se por geronfocracfa a situagao em que, a medida que
existe uma autoridade na associagao, este se exerce pelos mais ve-
Ihos originariamente segundo o sentido literal da palavra: os maid
idosos), enquanto sio os melhores conhecedores da tradigao sagrada.
Com freqti6ncia, existe em associag6es que nio sio primordialmente
econ6micas ou familiares. Champ-se .patrfarcaZfsmo a situagao em
que dentro de uma associagao na maior parte das vezes primaria-
mente econ6mica e familiar, exerce a dominagao (normalmente) uma
s6 pessoa de acordo com determinadas regras hereditfrias fixas. Nio
6 rau a coexist6ncia de gerontocracia e patrimonialismo. O decisive
6 que o poder dos gerontes coma o dos patriarchs, no tipo pure, este
orientado para a id6ia mantida pelos dominados ("companheiros") de

Iden, p. 238
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que elsa dominagao 6 um direito proprio tradicional do imperante,
mas que se exerce, "materialmente", coma um direito preeminente
entre iguais e em seu interesse, e nio 6, portanto, de livre apropria-
gao por aquele. Para esse typo, o determinante 6 a car6ncia total de
um quadro administrative pessoal (patrimonial) do imperante. Este
6 tio maid dependente da vontade de obedi6ncia dos deus iguais
quanto maid carece de um quadro administrative. Os companheiros
sio todavia seus "iguais" e nio deus "s6ditos". Mas sio "companhei.
ros" por forge da tradigao e nio "membros" por disposig5.o legal. De-
vem obedi6ncia ao imperante, mas nio a normal positivas estatui.
dag. E, desde logo, unicamente segundo a tradigao. O imperante, por
sua vez, este rigorosamente vinculado por etta trading,o.ZZ

Quando interv6m a presenga de um quadra administrativo, as
formal que assume a dominagao tradicional sgo: pafrfmonfaZfsmo e
szzZfanfsmo. No cano do patrimonialismo, encontramos uma transfor-

magao importante pois, o que

lora at6 esse moments direito preeminente entre iguais, o imperante
o convene em seu direito proprio, apropriado (em principio) de igual
forma que qualquer outro objetivo de posse e (em principio) valori-
zgvel (por venda, arrendo, divisio) coma qualquer outER probabili-
dade econ6mica.23

e assim vemos os "companheiros"(do patriarcalismo originfrio) serem
transformados em siditos

Exteriormente se ap6ia o poder patrimonial em escravos (...), colonos
ou siditos oprimidos; ou melhor -- para fazer mats indisso16vel no
possivel a comunidade de interesses frente aos 61timos -- em guar-
das de corps e ex6rcitos mercenfrios (ex6rcitos patrimoniais). Em
virtude deste poder, amplia o imperante, a custa da vinculagao tra-
ditional patriarcal e gerontocr6tica, o fmbito do que, livre da tradi-
gao, rica a seu arbitrio e desligado da tradigao.24

/dem, pp. 240-1
:' /dem, p. 241.

/dem, p. 242.
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Podemos agora conceituar as dual formal citadas:

Chama-se domfnafdo pafrfmonfaZ a toda dominagao primariamen-
te orientada pda tradigao, mas exercida em virtude de um direito
proprio; e 6 suZfanlsta a dominagao patrimonial que se move, na
forma de sua administragao, dentro da esfera do livre arbitrio, desli-
gado da tradigao.2S

IV.3. Dominagao carism6tica

Deve entender-se por "carisma" a qualidade, que passe por extraor-
din6ria (condicionada magicamente em sua origem, o mesmo se tra.
ta tanto de profetas quanto de feiticeiros, arbitron, chefes de calga ou
caudilhos militares), de uma personalidade, por cuba virtude consi-
deram-na de posse de forges sobrenaturais ou sabre humanas -- ou
pelo menos especificamente extra-cotidianas e nio acessiveis a qual
quer outro --, ou como enviado do deus, ou coma exemplar e, em con-
seqti6ncia, coma chefe, caudilho, guia ou lider.2a

E entio por esse qualidade que o imperante carismgtico obt6m o

seu dominio. A obedi6ncia, a renancia, a entrega de dada um dos do-

minados ao carisma e ao seu portador (e a este, apenas enquanto por-

tador) n5.o 6 considerado por este sengo como um dever. O linder caris-

mftico nio espera que Ihe aceitem a vontade. lsto nio este em ques-

tao, into 6 um dever dos dominados. E 6bvio que se os dominados nio

aceitarem o carisma, ele nio existing. No entanto, o reconhecimento do

carismaja 6 em si mesmo um fortalecimento.

A dominagao carism6tica sup6e um processo de comunizagao de ca-
rfter emotivo. O quadra administrativo dos imperantes carismgticos

'5 .Iden. ibidem
" /dem, pp. 252-3
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nio 6 nenhuma 'cburocracia", e menos ainda uma burocracia profes-
sional. (...) ao profeta correspondem os discipulos, ao principe da
guerra o s6quito, ao chefe, em gerd, os "homens de confianga".27

O quadro administrative(se 6 que a rigor se pode falar assim) ngo
se caracteriza por nenhuma das qualidades da burocracia racional=
nio ha hierarquia, compet6ncia, regras fixas; nem da "burocracia" tra-

dicional homo por exemplo a apropriagao dos cargos por privi16gio (es-

tamento).

Nao existe regulamento algum, preceitos juridicos abstratos, nem
aplicagao racional do direito orientado por das, mas tamb6m nio se
dgo arbitrios e sentengas orientadas por precedentes tradicionais
Formalmente sio decisivas as criag6es de direito casa a faso, origi-
nariamente s6 juizos de Deus e revelag6es.

O profeta genuino, coma o caudilho genuine, homo todo chefe genui-
ne em gerd, anuncia, chia, exige novos mandamentos -- no sentido
originario de carisma: pda forma da revelagao, do Dracula, da inspi-
ra95o ou grata a sua vontade concreta de organizagao, reconhecida
em virtude de sua origem pda comunidade de crentes, guerreiros,
pros61itos ou outta classe de pessoas.28

Pele exposto flea claro que a dominagao carismgtica se op6e tanto
a dominagao nacional quanto a traditional, na medida em que estas
sio rotineiras -- a lei e/ou a tradigao como fundamento --, em que estes

vivem a cotidianeidade ordenada. A dominagao carismftica subverte

totalmente a ordenagao politico=juridico-administrativa tanto quanto a

ordenagao politico-traditional. Ngo apenas no campo da politica, tam-

b6m no campo econ6mico ela se faz sentir:

O carisma puro 6 especi6icamente estranho a economia. Constitui,
onde aparece, uma vocagao no sentido enf atico do terms: como "mis-
sio" ou homo "tarefa" intima. Desdenha e rechaga no tips pure, a es-

Idem, p. 254
item, p. 255
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timagao econ6mica dos bens graciosos homo conte de renda -- o que
certamente ocorre maid coma pretensao do que come cato. Nio 6 que
o carisma renuncie sempre a propriedade e ao lucre, como ocorreu
em determinadas circunst&ncias com os profetas e seus discipulos. O
her6i militar e seu s6quito buscam o botim; o imperante plebiscitario
ou o chefe carismftico de partido buscam meios materiais para seu
poder; o primeiro, a16m disco, se alana pelo brilho material de sua
dominagao para afiangar seu prestigio de mandy. O que todos des
denham -- enquanto exista o tipo carismgtico genuine -- 6 a economic
nacional ou traditional de coda dia, a obtengao de rendas regulares
em virtude de uma atividade econ6mica dirigida a ipso de um modo
continua.zv

Finalmente, poderiamos dizer que o carisma aparece entgo homo

uma forma radical e total

O carisma 6 a grande forma revolucionfria nas 6pocas vinculadas a
tradigao. Diferentemente da forge igualmente revolucionfria da ra.
ffo que, ou bem atua exteriormente por transformagao dos proble-
mas e circunstfncias da vida - e, portanto, de modo mediato muda a
atitude ante des -- ou bem por intelectualizagao, o carisma pode ser
uma renovagao de dentro, que nascida da indig6ncia ou do entusi-
asmo, significa uma variagao da diregao da consci6ncia e da agro,
coma reorientagao completa de sodas as atitudes frente is formal de
vida anteriores, ou frente ao mundi em gerd. Nas 6pocas pr6-
racionalistas, tradigao e carisma dividem entre sia totalidade das
direg6es de orientagao da conduta.30

.iden, pp. 255-6

.rdem, p. 257.
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Obras de Max Weber citadas

Economic y Socfedad(do alemio WfrfschaP tend GeseJZscha/t), tradu
zido por Jose Medina Echavarria, Juan Roura Parella, Eduardo
Garcia Maynez, Eugenio Imaz e Jose Ferrater Mora, Fondo de

Cultura Economica, Mexico, 1944.

Z,e Sauanf et /e Polfffque(do alemio GesammeZ e Au#safze zur
Wlssenscha#sZehre), traduzido por Julien Freund, IJnion
G6n6rale d'Editions, Paris, 1963

Essays szzr Ja Thdorfe de Za Science(do alemgo GesammeZfe Azz/safze

zar Wfssenscha#sZehre), traduzido por Julien Freund, Ed. Plan,
Paris, 1965
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