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Resurno
Este trabalho temporjnalidtJde tJjJresentar elellltntospara discussao sobre a uti/izafao da

categoria analftiea dar COIIIO oo/eto de investigafao das ciencias sociais. Apresenta 0 conceito

de dar C01110 ullla categoria de entent/imento ctJjJaz de tJjJre.ender 0 conceito de humano e de

sociedade, ediscr,fteasconseqiienciasdNtodologicas deulllapesquisasobre. dornas inter-relafoes

sempre. tensasenlnindividMo socialesl)dedade. (DoreSofrimento; Ciencia Socialda Emofao;

SlIo/etividade;Indivi"o)
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Abstract
The aim ofthisptJjJeris to present{q",e elements to discliss thepmn cathegory as a research

oo/ect in the social sciint:es. It taktitlxpain concept as a category ofunderstanding ctJjJable

oftJjJprehending notions tfhU1lJiJ,,;~!l"d society as a whole, and debates the IIlethodological

consequences ofthe eterna/{y tensen!lJiions between individualand society.
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[
ste trabalho tem por finalidade apresentar alguns elementos para discussao

sobre a utilizaC;ao da categoria analitica dor-como objeto de investigac;ao das

ciencias sociais. Apresenta 0 conceito de dor-como uma categoria de entendimento

capaz de apreender 0 conceito de humano e de sociedade, e discute as conseqiiencias

metodol6gicas de uma pesquisa sobre dor nas inter-relac;oes sempre tensas entre

individuo social e sociedade.

Sera que se pode falar de urna ciencia social da dor? Se sim, 0 que se

denominaria como sendo 0 objeto dessa disciplina? Se falarmos em urn campo

institucional onde a dor seja 0 elemento interativo que orienta as relac;oes sociais

espac;o-temporais de um lugar, pOr exemplo, como um hospital, e possivel pensar

uma ciencia social que se preocupe com relac;oes de dor. As exposic;oes de

populac;oes a situac;oes de risco determinadas, do mesmo modo que

estruturalmente, as relac;oes sociais que emergem dos atores sao produtos ou

produzidas pelo movimento social ou institucional gerador da crise ou tragedia,

onde a dor podera ser medida te6rico e metodologicamente atraves do artificio

do sofrimento social vivenciado pela populac;ao exposta, e possive! tambem

indica-las como pertencentes ao objeto de uma ciencia social da dor.

Uma terceira via, ainda, se encaminharia para 0 estudo das expressoes

individualizadas da dor e do sofrimento, buscando compreender as configurac;oes

sociais da subjetividade do sujeito que sofre. Como a dor e 0 sofrer fazem parte

da experiencia individual dos sujeitos sociais, como processo unico e especifico,

mas ao mesmo tempo compreendido e compartilhado por toda uma coletividade
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espacial e temporalmente dada? Qual 0 espa~o societario de configura~ao da dor

e do sofrimento individualmente vividos como experiencia unica? Sao questoes

que tambem gerenciariam a conformac;:ao de urn objeto disciplinar das ciencias

sociais, tendo a dor como categoria analitica central.

o ponto de vista te6rico da analise durkheimiana, exposto principalmente

n'As Fom/as EIf1JJ.entares da Vida Religiosa (Durkheim: 1996), de que todo e qualquer
principio individual social e produto da sociedade poderia ser urna referencia

analitica inicial. Nesse sentido, a dor e 0 sofrimento seriam elementos

fundamentalmente do constructo social, produzidos socialmente e encarnados nas

a~oes sociais gerais e particulares. A dor e 0 sofrimento podem ser pensados como

categorias analiticas nos quadros de urna ciencia do social geral.
E claro que n 'As Fonnas Elementares Durkheim indica urn novo movimento

na sua constru~ao te6rica que e a descoberta do simb6lico, 0 que 0 afasta do
positivismo intrinseco das suas obras anteriores e com possibilidades de urn

proficuo trabalho de constitui~ao dQ social atraves da ac;:ao socialdos homens que
vivem uma sociabilidade especifica. Mas mesmo considerando esse aspecto central

na obra durkheimiana de descoberta do simb6lico, Durkheim ainda constr6i 0 seu
objeto atraves da produ~ao social de si pr6pria e dentro de urn universalismo

evolucionista e generalizante, 0 que 0 impede de seguir adiante no processo de

constitui~ao do simb6lico em urn quadro social determinado.
Alguns autores, como Louis Dumont (1978) e Claude Levi-Strauss (1947),

por exemplo, imputam esse caminho, assumido ainda com timidez em Durkheim

de AsFormas Elementares, as discussoes com 0 seu sobrinho Marcel Mauss. Indicam,
assim, Mauss como 0 divisor deaguas na pesquisa em ciencias sociais francesa:
existiria urna ciencia social na Fran~a antes e depois de Mauss. Essa divisao sendo

a descoberta do simb6lico como constru~ao te6rica e metodo16gica fundamental
para a nova sociologia e a nova antropologia do p6s-guerra.

As discussoes categoriais sobre objetos de investiga~ao do social, assim,

encontrariam amparo na deftni~ao e uso socialmente estabelecido em urn espa~o

tempo especifico. 0 conceito de dor, por exemplo, variaria segundo as expressoes

socialmente aceitas em urn tempo e lugar de uma sociabilidade exercitada, fazendo
parte de urn conteudo cultural determinado e presente em todos os individuos

sociais que compartilhassem essa mesma rede de relac;:oes.
Mauss, desse modo, embora preso ao legado do tio Durkheim, e erigindo a

si mesmo como 0 guardiao, difusor e continuador de sua obra, teria estabelecido
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urn novo marco do olhar na pesquisa em ciencia social ao aprofundar a categoria

do simb6lico como elemento de configurac;:ao do social. 0 que permitiria ao

investigador sair de conteudos generalizantes de afirmac;:ao do social como

estruturador de si mesmo e seguindo urn mesmo padrao universal, para a

constituic;:ao do social como produto de sociabilidades que erigem para si

conteudos explicativos que conformam uma razao e urna verdade socialmente

expressa.

A dar, 0 sofrimento, assim, fariam parte desse emaranhado de configurac;:oes

produzidas e vividas por uma sociabilidade especifica. A emergencia do Oll/ro

como diferencial societario torna-se possivel, permitindo ao investigador diferencia

10 como entidade autonoma do ell, ao mesmo tempo que compara-lo a outtas

sociabilidades simbolicamente e esttuturalmente constituidas, sendo revelac;:ao

delas pr6prias como entidades de significac;:ao singular e como formas de

expressao social de uma mesma categoria analitica investigada.

Marcel Mauss (1980, 1974, 1974a) aprofundaria esse caminho de investigac;:ao

ao admitir para 0 social, alem de uma consciencia coletiva, uma instancia ainda

enigmatica, que seria posteriormente aprofundada por Levi-Strauss e chamada de

inconsciente coletivo. Em trabalhos importantissimos como 0 A Expressao

Obrigat6ria dos Sentin/en/os, de 1921,0 Efti/o Fisico no Individllo da !deia de Morle SIIgerida

Pela Coletividade, de 1926, e aindaAs Tecnicas Corporais; de 1934, remete 0 leitor a essa

instancia que, se de urn lado da primazia a sociedade na configurac;:ao das praticas

sociais que conformam 0 individuo social, por outto lado permite supor uma

instancia interior que implica 0 individuo social como urna realidade autonoma. A

roupagem social conflitua na experiencia individual, dando uma marca especifica

a cada individuo.

Nas inter-relac;:oes entre si, essas marcas se manifestam como ttadic;:ao e

manutenc;:ao de uma pratica coletiva, societaria e ao mesmo tempo como

composic;:ao nova e movimento. Os individuos em relac;:ao manteriam sempre a

tradic;:ao, erigidos ao status de individuo e impregnados pelo social que se

enconttavam, isto e, vivenciando a mesmo inconsciente coletivo que os faziam

compreender as praticas uns dos outtos, e agirem segundo elas pr6prias, nao;

necessariamente conscientes desses usos e sentido. Mas sempre como uma
composic;:ao nova do mesmo, ja que as marcas da configurac;:ao de urn individuo

social especifico refaziam sempre urn novo individuo no individuo geral social, 0
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que fundamentaria 0 movimento societario e a constante renovas;ao da tradis;ao

nela mesma, atraves das pniticas relacionais entre individuos de urn mesmo grupo.

o que supoe, desse modo, as categorias de tempo e lugar, como tempo e lugar de

inter-relas;oes societmas entre individuos de uma mesma vivencia, no interior de

uma experiencia social unica.

Se a tradis;ao e atemporal e universal para urn povo, 0 tempo e 0 espas;o

passam a ser distinguidos peIo tempo e espas;o das inter-reIas;oes de uma

contemporaneidade sempre especifica e sempre no interior de uma generalidade

e universalidade que a constitui e, durkheiniamente, a explica. Existiria para Mauss,

Hubert (1974) - em urn trabalho de 1906 - modos de pensar em comum, tanto

quanto mOOos de agir em comum. A categ0ria da dor, assim, por exemplo, s~ria

uma'representas;ao coletiva que se impoe a consciencia individual mas, como

representas;ao ela tornar-se~ia inconsciente, uma categoria de bases universais

pore~ sempre reconstituida hist6rica e socialmente.

Os individuos sociais apreenderiam os significados culturais da doc antes

mesmo de vivenciarem toda e qualquer dor, como urna categoria implicita e

inconsciente construida socialmente em urn tempo e em urn espas;o especifico. Ao

experienciar qualquer forma e conteudo doloroso 0 individuo socialimpregnaria

o conceito com urn significado novo sobre 0 significado coletivo ja expresso,

permitindo atualizar sempre 0 significado contido no conceito cultural inconsciente

da dor em geral, sem deixar de imprimi-Io e dar a ele continuidade e presens;a.

Fundamental para a comunicabilidade e fundamental tambem para a interioridade

necessaria aexperiencia individual. lndividuo social e coletividade, nesse sentido, se

complementariamcomo impregna~o de urn olbar social comum e, ao mesmo

tempo, como sua renovas;ao e continuidade. Permanencia essa, revista e sempre

atualizada acategoria do conhecimento significada na experiencia individualizada

e sempre Urllca, sem deixar deser a mesma.

Os movimentos e os momentos de expressao organizativa, constitutiva e ao

mesmo tempo experiencial da dor - com significado socialmente impresso e

revivificado e reatualizado na 'contiguidade individualizada e interiorizada do

sentimento, porem, sempre possiveI de compreensao pelos que vivenciam 0 olbar

societirio aquela expressao temporal e localmente construida como bern simb6lico

comum - passariam a representar e a indicar fronteiras sempre tensas e sempre

densas da individuas;ao. Os individuos e a coletividade envolvidos e submetidos a
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catarse da dor, por urn lado, exporiam-se a urn conjunto de praticas reintegrativas

e reorganizativas atraves de rituais integradores, purificadores e de expurga~ao dos

males causadores do sofrimento, por outro lado, seriam expostos aos limites de

urn embate, sempre encoberto nas experiencias repetitivas do cotidiano, em que

a no~ao de pessoa e sua representa~ao social seria colocada acima e alem da

coletividade, vendo nela eatraves dela a configura~ao do seu pr6prio sofrer.

Individuo e coletividade, desse modo, enfrentariam lugares comuns de expressao

de emo~6es, no caso aqui referenciado, dolorosas, no sentido de uma reintegra~ao

ou de uma desintegra~ao potencial, isto e, da valora~ao do sofrimento como bern

e como mal coletivamente estruturados em seu aspecto de dom (Mauss, 1974b),

de troca simb6lica.

A subjetividade, como sao expressas as a~6es e as fun~6es do dom

corresponderia, assim, a urn pano de fundo comum que orientaria as a~6es dos

sujeitos. as atores teriam, dessa forma, significados precisos sobre as no~6es

dolorosas de uma dada sociabilidade vivenciada e poderiam senti-los ou expressa

los como informantes independentemente de terem ou nao sofrido pessoalmente

urn determinado processo doloroso, como 0 luto, por exemplo.

A sociologia francesa, ap6s Mauss, desse modo, aprofundaria esse campo de

significados, que nortearia anaIises aparentemente contrarias como a de Bourdieu

ou de urn Boudon. Ao pensar a ideia da troca simb6lica no seu sentido menos

ortodoxo de entendimento, pode-se relacionar conceitos como 0 de inconsciente

coletivo (Levi-Strauss, 1963), 0 de habitus (Bourdieu, 1970 e 1985), ou mesmo 0 de

ejeitos de disposirao, na visao do individualismo metodologico de Boudon (1989),

como correspondendo a ideia de urn imaginario que sedimentaria tradi~6es e

permitiria, ao mesmo tempo, elabora~6es, proposi~6es, viveneias e a~6es

individuais, indicativas dos processos tencionais entre individuos e sociedade,

impulsionadores de mudan~as e permanencias, e orienta~6es comportamentais

pessoais de cada sujeito. A margem de liberdade ou autonomia do sujeito social

individual frente ao coletivo alterando-se segundo cada enfoque dado.

Em Ultima instancia, desse modo, a sociedade informaria e possibilitaria urn

patamar de a~6es previsiveis quanto aos comportamentos diversos referentes as

diversas praticas socialmente instituidas. Vma etiqueta social desse modo orientaria
e conduziria os atores em suas a~6es: urn comportamento frente a urn sentimento

vivenciado ou frente a uma carga emotiva por urn outro vivenciada, teriam assim
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instituic;oes no interior de urn sujeito qualquer, mantendo-o informado de como

agir frente a determinadas situa~oes.

A a~ao orientada, assim, permitiria uma certa pratica comum esperada e/ou

desejada por cada membro do grupo social em intera~ao,seja no sentido da

vivencia ou experiencia de urn processo, seja no sentido da expecta~ao do outro

de sua a~ao frente 3.0 mesmo processo. 0 como se comportar teria assim urn leque

informativo, ou urn livro de etiquetas comum ao conjunto societano e adisposi~ao

dos individuos que nele se orientariam na condu~ao de suas a~oes.

Nesse sentido, seguindo de perto Mauss e Durkheim, os sentimentos seriam

constructos sociais, simb6licos, integrativos dos atores a uma dada sociabilidade

ou modo de vida, e integrativos dos sujeitos para consigo pr6prios, mediatizados

pela tradi~ao social. Quanto menor e menos complexa uma dada rede social, maior

a capacidade social integrativa dos sujeitos nas expecta~oes e cumprimentos das

a~oes desejaveis, sodal e individualmente.

A ritualiza~ao da vida sendo urn pressuposto l6gico de existencia de uma

sociabilidade. Quanto mais integrada mais ritualizada seria a esfera societaria

vivenciada pelos individuos que dela fazem parte. Menor, por outro lado, seriam

os escopos diferenciais de individualiza~oes, e mais relacionais seriam os aportes

interativos entre os individuos.

Sociedades relacionais (DaMatta, 1987) seriam enta~ movimentadas por uma

esfera ritual mais compacta onde as individualidades seriam menos perceptivas e

aceitas pelo c6digo de a~ao, e a tradi~ao teria urn conteudo de mai01' abrangencia

integrativa. Formariam, desse modo, uma especie de ordem ritual organizada,

basicamente, em toroo de linhas acomodativas informativas das a~oes desejaveis

aos sujeitos sociais em intera~ao, parecendo deixar assim pouco espa~o para

atua~oes de outros tipos de imagens que nao se adequam al6gica da tradi~ao a que

esta imersa.

Os sujeitos sociais em intera~aoestariam subsumidos aordem ritual. Nela e

atraves dela os individuos encontram-se e fundam-se como pessoas, isto e, uma

especie de constructo formado nao a partir de propensoes psiquicas, mas de regras

morais que nelas sao impressas do exterior (Goffman, 1980: 107), e que constituem

as balizas da vida social. Atraves dessas balizas as pessoas parecem manter uma

distancia voluntaria dos lugares, t6picos e momentos nos quais nao e desejada enos

quais poderia sofrer descredito por estar presente; (:106) ou, ao contrario,
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aproximar-se e atuar junto aos espas:os nos quais se espera que esteja, comportando

se conforme 0 esperado, como possibilidade de credibilizar-se favoravelmente nas

esferas de sociabilidade em que estao imersas.

Uma especie de equilibrio ritual e expectado nas praticas obrigat6rias e

especificadas como conjunto de regras que ordenam e coordenam a distribuis:ao

dos sentimentos e os tipos de as:6es empregadas e valoradas nos ~odos de vida

de uma rede de sociabilidade especifica. Os esfors:os pessoais obedecem assim a

uma estrutura ritual societiria, nela encontrando a formulas:ao e a formalizas:ao de

ideias sobre si mesmas, sobre 0 outro e 0 mundo em geral.

Uma especie de Idesindividualizas:ao parece ser estabelecida como forma de

movimento interno desse tipo de sociabilidade. Os individuos em suas as:6es

obedecem a regras ritualisticas restritas e restritivas de seu aparecimento no mundo

social como instancias individualizadas. Seus comportamentos sao entao medrados

pela instancia societaria mais geral, por seu pertencer eo sentimento de.perten~a

dele oriundo (Arendt, 1993) formando uma especie de estilo de vida e uma especie

de organizas:ao das emos:6es, no sentido dado por Geertz (1978). Suas as:6es sao

compreendidas, seguindo a conceituas:ao de Schutz (1970), atraves da analise de

condutas, ou c6digos simb6licos de as:ao expectados como projetos culturais

societarios, nao podendo ser entendidas como projetos individuais. A individua~ao

aparece, assim, como desvio, ou padriio desviante ao c6digo simb6lico de a~ao

socialmente instituido (Becker, 1966).

Para Schutz (1970), seguindo de perto 0 modelo tras:ado por Mauss, 0

projeto individual s6 aparece em sociedades que possuem urn sistema desenvolvido

de individualiza~ao, caso contrario, onde 0 social ainda e predominantemente

relacional, 0 projeto ainda e societario, quase predeterminando a a~ao dos

individuos. Nesse tipo de sociabilidade e a conduta dos individuos que se sobrep6e

no movimento de suas a~6es interativas coadunadas pelo projeto societal mais

geral ao qual se encontra subsumida.

Entender esses dois tipos de sociabilidade, a individualiza~ao ou instancias

relacionais mais desenvolvidas, como momenta significativo de compreensao dos

formatos mais gerais assumidos pelos grupamentos humanos, nao significa afirma

los como p610s ou esferas completas para entendimento das formas societais.
Indica apenas urn esfor<;o metodol6gico de classifica<;ao para melbor apreensao

de sociabilidades, mesmo sabendo que nao existem tipos puros mas sim mesclas,
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tendendo ora para um formato, ora para outro, ora para um outro diferencial,

produto tendencial, inesperado e original dos dois em inter-relac;ao profunda. Sao

as tendencias que aqui interessa compreender.

As regras gerais que essas tendencias assumem como codigo de conduta para

o social e para os individuos que nele se movimentam, sao 0 que permite apreender

os significados intrinsecos dos rituais humanos societarios, onde a emoc;ao e 0

arcabouc;o primevo de sua constituic;ao,como linguagens do prazer ou da dor,

ambas mescladas pelo sofrimento intrinseco que as institui e sua importincia para

a vida de um povo, para urn modo de vida singular. As mesclas possibilitadas pela

inftnita articulac;ao de individuos e sociedade, que configuram um estilo de vida

especifico e ao mesmo tempo historicamente estruturado a formas societais mais

abstratas, como a sociedade. ocidental por exemplo, permitem uma melhor

compreensao dos codigos de: conduta que movimentam a moral e a cultura de uma

sociedade. Individuos e sociedade fundam e fundam-se simultaneamente em uma

razao discursiva especifica que organiza urna cosmologia e uma cosmogonia

orientacloras de Suas visoes de mundo, instauradoras de olhares singulares sobre si,

e sobre 0 oUtro, estabelecedor de trocas complementares e equivalentes, que

articulam 0 soaNS como argumento cultural comurn a ummodo de vida e as

narrativas dai inerentes.

Estudar a dor e 0 sofrimento tanto quanto 0 prazer, estudar as emoc;oes

estruturadoras e estruturantes dos codigos societarios que instituem comunicantes

entre olhares tornados comuns e diversos no agir e no sentir individual, eter em

conta as elementos primevos organizadores de um olhar social, em sua

particu1aridade restritiva a um cOdigo historico cultural singular e a sua universalidade

conformadora de razoes humanas, referentes a categorias de entendimento

fundamentais para a organizac;ao da vida em comum.

Como uma categoria social de entendimento, a dor indicaria assim

caminhos proficuos de pesquisa para compreensao do significado do humano

nas relac;oes sociais e nas diversas formas de sua eric;ao e sentidos. Uma ciencia

social da dor passaria assim pelos significados intrinsecos a constituic;ao e a
construc;ao das emoc;oes, da subjetividade, como fundamento para a

compreensao do social e do humano dele e nele inerentes, e a resignificar a

individuo social em suas relac;oes tensionais de subsunc;ao e de emersao ao

coletivo.
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