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Pensamento Dogmatlco, Pensamento Positivista:

o Governo Letrado das Relacoes Sociais *

Raul Iturra **

A producao da sociedade e 0 resultado da intervencao do homem com as
suas ideias no mundo material. Esta hipotese e so uma forma convenien te de comecar
uma reflexao acerca das relacoes sociais; e no entanto uma escolha nao inocente. A prati
ca do processo de vida em qualquer cultura mostra que sem urn plano para a accao nao
ha actividade, nao ha processo. A antiga discussao sobre se e a materia quem faz as ideias
ou a consciencia precede; e urn caso arrumado, especialmente se do'que falamos e de
uma analise de urn processo historico - 0 da vida de urn grupo social, por exemplo - e nao
da grande discussao de como a vida foi produzida. De facto a diferenca entre a ciencia so
cial que nos precede e a que praticamos hoje, e .que a preocupacao com as origenshuma
nas do humano acaba e passa a ser novo olhar como os humanos fazem 0 humano. Para
fraseando, no entanto, posso dizer que na producao do seu pr ocesso de vida, os homens
que tenho observado e que a historia mostra, parecern ter recurso de dois tipos de pen
samento com que constroiem as suas relacoes sociais: urn que deriva de acreditar com
base na observacao dos fenomenos e a que chamo, por isso, dogmatico; outro que provem
da experimentacao e da prova e a que chama, por isso, positivista, Ha urn momenta da
historia da Europa - ja que e desta que se trata, em que parece acumular-se uma maior
tendencia para saber construir 0 pensamento que orienta as re lacoes socias, com base na
prova. Mas 0 pensamento positivista tern urn conjunto de regras que nao chegam ao con
junto da populacao que continua a pensar as suas relacoes pelo dogma que, alias, eculti
vado por uma forma especffica de entender a forma do homem esta r na terra: 0 catolicis
mo, cujo objectivo ecolectivizar 0 pensamento, mais do que formar individuos. Eu diria
que ha urn momento em que se separa 0 governo dogmatico das rel acoes sociais destas
proprias, e isso acontece quando se comeca a teorizar acerca das coisas - formacao da
teoria economica, Entre uma epoca historica onde a divindade e explicacao e outra, onde
as coisas sao explicacao, parece haver.uma transicao no pro cesso historico que eresolvi
da a favor do pensamento dedutivo. No entanto, a persistenci a das maneiras de organizar
a vida social sobre 0 parentesco e crenca, em lugares sociais histor icamente especificos
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mostra que, pelo menos, as logicas existem.
E possfvel ver, em tres aspectos do processo reprodutivo, como ha nfveis

nos quais as pessoas recorrem as ideias da crenca - 0 conhecimento previsto, para agir,
enquanto que outros recorrem as ideias experimentais - 0 conhecimento fabricado. Em
qualquer cultura e em qualquer epoca historica de uma cultura, ha tres Iuncoes que pare
cern importantes para as problemMicas que 0 grupo social deve resolver: subordinar cada
individuo ao grupo, substitui-lo como portador da memoria na sua efemeridade e preser
var e desenvolver os saberes com que as ideias acerca das coisas se transmitem em tecni
cas. A subordinacao efeita peIa educacao, quer domestica, quer em grupo, quer de como
se classifica 0 mundo, quer de como se conserva. Neste sentido 0 saber aparece divido
entre 0 do especialista e 0 dos outros - no caso ocidental europeu entre 0 saber ex
perimental que da lugar a pedagogia, a biologia, a maternatica, a medicina, ao direito, as
ciencias todas, que de forma mais exacta e pela sua capacidade de reproduzir Ienomenos,
passam a ter preponderancia sobre outra forma de ordenar as ideias; e 0 saber que as or
dena pela relacao entre a capacidade de empregar 0 corpo na transformacao da nature
za e os dados que desta se percebem. A subordinacao de urn individuo ao social nao e
feita so com base nas ideias eclucativas - que seria 0 sistema que socialmente se pensa ser
aquele pelo qual se faz - mas e feito com base numa teoria que colectivamente confere
qual a utilidade das pessoas antes de educa-las ou nao e em que - e que no caso da Euro
pa efeita nos ultirnos trezentos anos com base no que ea teo ria reprodutiva que se baseia
no lucro e sua acumulacao. Mas, dizer isto, e0 que todos sabemos, e0 que consiste a cien
cia social, praticamente: explicar os resultados do processo hist6rico de acumulacao, en
quanta se estuda ex-colonias, escola, familia, parentesco, etc. 0 que fica por resolver, no
caso europeu ecomo e que, e 0 que age uma populacao que nao tern acesso ao conhe
cimento experimental e faz a sua propria subordinacao, ou sistema de subordinacao do
individuo social . Conhecemos 0 dado macro-social do que a educacao estatal por meio da
escola e da alfabetizacao faz, do que a educacao da igreja por meio da catequese faz. Nao
conhecemos a forma substitutiva com que 0 pensamento dogmatico arquitecta a integra
c;ao do individuo no social, a epistemologia que e elaborada como teia cultural nas diver
sas conjunturas que 0 grupo atravessa. Voila uma questao.

Se a integracao do individuo no social suscita urn caminho de inquerito para
conhecer elementos do pensamento dogmatico que concorrem com 0 experimental na
criacao da sociedade, a substituicao em t~mpo util de individuos que sabem e vao desa
parecer mas cujas ideias precisam ser preservadas em funcao da continuidade historica,
suscita pelo menos tres questoes: a da substituicao mesmo, com os meios expressos em
ideias e artefactos; 0 treino, que edado atraves do processo educativo referido; e a con
servacao do estado adequado das capacidades, quaisquer que elas sejam com as quais urn
individuo pode finalmente ensinar, por urn lado, e aprender, por outro, e que eu chama
ria 0 cultivo do corpo e da saude. A morte dinamiza, comolimite certo ou como dado em
pfrico evidente na historia social,uma forma de arranjar a vida. Conta-se, no entanto, na
forma dogmatica com a esperanca de que todas as pessoas van nascer, algumas vao viver
urn tempo determinaclo e de uma maneira determinada. Entre 0 nascimento e a morte
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acredita-se que, ou conta-se com que cada individuo va ter urn mimero capaz de anos em
que vai exercer determinadas funcoes , como e fazer filhos, trabalhar, gerir, tomar conta,
transmitir - c para isso cada urn procura os meios ao seu aIcance ou por ele sabidos. Esta
form a de cumprir a funcao e acompanhada de urn cuidado pelas cond icoes do corpo e da
ment e, 0 que desenvolve uma teoria que orienta os cuidados. A teoria nao esta com os es
pecialistas Iocais que 0 folclore descreve: urn saber de especialistas nao permite a admi
nistra cao dos pro prios recursos, a teoria de como manter as condicoes de trabalho que
tanto produzem como reproduzem 0 social, parece ser urn saber muito mais espalhado
pelo conjunto da populacao e que e tao vulgar que acaba por ser futil investigar, porque
ja Iii esta, Sabemos a complicada teor ia do que se passa a seguir amorte, mas eu penso
que a mort e e 0 facto final de urn processo que se vern preparando no decorrer da vida,
onde activamente se pratica uma teoria que corresponde ao cultivo da expectativa de con
tar com urn individuo determinado,das funcoes que pode fazer - e-se pessoa da puber 
dade ate avelhice e desde que se saiba trabalhar e reproduzir - funcoes bern especifica
das e que se prendem com a teoria de sociedade que subordina as pessoas com urn pro
posito. Voila outra questao ,

Se a subordinacao leva a perguntar qual a teoria educativa do pens amento
dogmatico, e a substituicao qual a teor ia da conservacao dos recursos - entre human os ca
pazes de produzir e reproduzir - que 0 pensamento dogmatico tern, uma terceira questao
fica em abert o, que e a da preservacao e desenvolvirnento das ideias com que se age na
const ruca o do social. A funcao de preservar e desenvolver e uma tecnica que esta par a
alem de pessoas e grup os e que se tern materializado em tecnicas verbais e artefactos, em
culturas ou partes de cuIturas, ou mesmo em relacoes sociais que ao definirem estruturas,
definem papeis; em tecnicas escritas em que 0 saber fica desprendido d~s pessoas que 0

produzem e 0 transpor tam; e, fundamentalmente, em especialistas que experimentam e
produ zem ideias a que chamamos, para a Europa, cultura letrada - e para outros lugares,
magia, feiticaria e outros . E possivel que 0 saber do especialista seja aparentemente par
tilhad o pelo conjunto da pop ulacao, mas de facto 0 que ele sabe e como sabe permanece
no grupo iniciado, circu lando para 0 resto uma teoria vulgar, com a qual a teoria do espe
cialista e inte rpre tada. Esta funcao e desenvolvida, eu diria, em paralelo ou ao pe do que
e 0 pensamento dogmatico, uma forma de entender 0 conjunto dos saberes que, ex
perirnentados, governam os individuos e as suas relacoes. Desde a epoca dos mosteiros
que experimentam com sementes, aguas, conste lacoes teologicamente interpretadas, ate
a laicizacao do saber quando a teologia passa a chamar-se ciencia, a Iuncao do especia
lista e comunicada ao povo que aprende pela confianca, pela hierarquia, pelo sagrado,
pela eficacia, pela sujeicao que 0 pensamento experimentado produz nodogmatico. Mas,
ou nem todo 0 saber do especialista eurn pensamento que desenvolve todos os aspectos
que concorrem na construcao quotidiana do processo de vida, ou as formas especializa
das ficam muito longe do entendimento, parece que nao abatem de vez as formas do
gmaticas que servem de canal para 0 processo de lembrar, em grupos sociais que na
medida em'que tern na memoria e que contin uam, onde a teoria de educar e de cuidar e
preservar, dadas .as funcoes de subordinar e substituir, acompanha urna teoria de preser-
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var e desenvolver as ideias e recursos usados no processo reprodutivo, dadas as funcoes
tecnicas. Voila uma terceira questao,

Varies assuntos se me colocaram, a laia da conclusao tentativa. Urn,
parece-me que pensar em evolucao de ciencia a partir da religiao e da magia, nao tern
uma realidade para alem da teia da cultura: e dizer que, 0 que se chama amaneira de pro 
duzir saber, depende de quem manda. Segundo, eevidente que ha urn minuto, uma epoca
hist6rica que deixa livre forcas que retiram ao homem 0 papel central na forca necessaria
para animar a natureza - desde esse dia pode pensa-la e agir intermediado pelas maqui
nas sobre as quais se faz uma teoria que chamamos de econ6mica. Terceiro, que 0 mundo
nao parece estar dividido em domesticado e selvagem, nem em letrado e oral, senao que
entre os grupos sociais que estao treinados numa forma de saber que tern por limites Iogi
cos de tecnica de construcao 0 experimento e a demanda da prova de tudo - testemunhas
ou series de controlo - enquanto que outro, treinado nao no abstrair como os primeiros,
mas no agir com uma teo ria feita de elementos nao comprovados, acredita e entende por
meio de ver para agir, ouvir para dizer. Quarto, que as forcas abstraidas dos fen6menos
sao mais precisas e podem reproduzir os fen6menos mais avontade, mas nao conseguem
treinar 0 conjunto da populacao, nem esta a ideia considerada na forma reprodutiva que
consta com a organizacao diferente das actividades, onde 0 saber transmitido amargem
do oficial rende urn lucro absoluto: produz bens sem investimento. Quinto, que as formas
de ciencia sao espalhadas por meio de pequenos sistemas que massificam partes das
ideias - na escola, alfabetizacao, catequese ou outra - e que fornecem a ideologia de que
todos sabem ou tern a teo ria cientffica da cultura. Mas que, sexto, as formas positivas do
saber que se desenvolvem ao pe de uma teoria do lucro, riao entregam todos os elemen
tos com que as funcoes sociais podem ser cumpridas e que este facto faz pelo outro: man-

. tern 0 pensamento dogmatico em funcionamento activo, quer no campo, quer na cidade,
quer na Europa quer seja fora, ja que do que se trata ede entender e desenvolver urn pro
cesso reprodutivo.

E a subordinacao de urn saber conservado maioritariamente a urn saber
desenvolvido minoritariamente, no que consiste a reproducao social.


