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RESUMO 

O estudo investiga a socializa9ao politica e capital social dos jovens brasileiros no incio do 
s6culo XXI, no contexto do debate sobre a consolida9ao democrtica no Brasil. Com  base em 
relevantes investiga96es de cunho nacional e internacional, estabeleceu-se referenciais 
te6ricos relacionados a socializa9乞o, cultura politica e capital social necessrios para a 
compreensao da formaao do perfil juvenil em termos de elementos que favorecema 
democracia. Nas anlises, s乞o enfocados aspectos importantes da sociedade e do Estado 
brasileiros na tentativa de contextualizar os dados obtidos na pesquisa empirica. A juventude 
6retratada como uma constru9ao hist6rica e social, e seu perfil 6 tra9ado por meio dos 
impactos conjunturais desencadeados pelo processo de globaliza9ao e, tamb 6m, por impactos 
estruturais tendo em vista a cultura poltica hbrida de autoritarismo e democracia na 
sociedade brasileira. O survey aplicado no ano de 2002 nas cidades de Curitiba e Cascavel no 
Estado do Parana permite o cruzamento com dados de pesquisas de institui96es reconhecidas 
no meio cientifico brasileiro e internacional. As respostas de 2.119 estudantes do ensino 
fundamental (basico e m6dio), das escolas publicas e privadas, forneceram os dados para 
delinear os aspectos centrais do processo de socializa9ao politica no Brasil, tendo em vista o 
incentivo das institui96es em promover o capital social entre os jovens brasileiros. Por meio 
de variaveis como confian9a, coopera9ao e participa9ao, observa-se que sao baixos os i ndices 
de capital social entre os jovens brasileiros, tendo em vista as deficiencias das agencias 
socializadoras como a escola, midia, igrejas e associa6es comunitrias, entre outras, no 
sentido de incentivar comportamentos cooperativos e promover a prtica dos jovens na 
afilia9谷o em associa96es voluntarias. Com  exce9乞o da familia, as demais ag6ncias de 
socializa9えo poltica apresentaram limita96es na promo9ao da constru9ao de um senso de 
responsabilidade civica e fortalecimento das redes de capital social entre os jovens brasileiros 
Um maior grau de socializa9ao poltica, permitiria uma rela9ao mais favorvel entre capital 
social e democracia. 

PALAVRAS-CHAVE: capital social, socializa9ao politica, juventude, democracia 

lo 
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ABSTRACT 

The study investigates the Brazilian youths' political and capital socialization social in the 
beginning of the century XXI, in the context of the debate about the democratic consolidation 
in Brazil. With base in relevant investigations of national and intemational stamp, he/she 
settled down referents related theoretical socialization and political and capital culture social 
necessary for the understanding of the formation of the juvenile profile in terms of elements 
that favor to the democracy. In the analyses, important aspects of the society are focused and 
of the Brazilian State in the conceptualization attempt the data obtained in the empiric 
research. The youth is portrayed as a historical and social construction, and his/her profile is 
drawn through the impacts of the situation unchained by the globalization process and, also, 
for structural impacts tends in view the hybrid political culture of authoritarianism and 
democracy in the Brazilian society. The applied survey in the year of 2002 in the cities of 
Curitiba and Cascavel in the State of Paraná· allows the crossing with data of researches of 
institutions recognized in the Brazilian and intemational scientific way. The 2.119 students' of 
the fundamental teaching answers (basic and medium), of the public and private schools, they 
supplied the data to delineate the central aspects of the process of political socialization in 
Brazil, tends in view the incentive o f the institutions in promoting the social capital among the 
Brazilian youths. Through variables as trust, cooperation and participation, it is observed that 
are low the indexes of social capital among the Brazilian youths, tends in view the 
deficiencies of the agencies the socialization as the school, media, churches and community 
associations, among other, in the sense of to motivate cooperative behaviors and to promote 
the youths' practice in the affiliation in voluntary associations. Except for the family, the other 
agencies of political socialization presented limitations in the promotion of the construction o f 
a civic sense of responsibility and invigoration of the nets of social capital among the 
Brazilian youths. A larger degree of political socialization, would allow a more favorable 
relationship between social capital and democracy. 

KEY WORDS: social capital, political socialization, youth, democracy. 
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INTRODUCAO 

A globalizaao impingiu profundas transforma96es nas estruturas socioecon6micas e politico- 

culturais de diferentes pases ao longo das ltimas d6cadas; alterou o perfil da produ9乞o com a 

abertura de mercados; promoveu a privatiza9ao de empresas e um acelerado processo de 

desenvolvimento tecnol6gico. Ao lado disso, enquanto as corpora96es internacionais se viam 

fortalecidas, os estados nacionais tendiam a se enfraquecer diante do processo de 

globaliza9ao1 

Os pases da Am6rica Latina foram afetados por estas transforma96es. No campo politico, 

apesar dos avan9os promovidos pelo processo constitucional, observa-se um crescente 

sentimento de descontentamento e frustra9ao de parcelas significativas de suas popula96es 

com as novas democracias, sugerindo, assim, uma s6rie de indaga6es te6ricas sobre o futuro 

dos latino-americanos, bem como sobre as possibilidades de estabelecimento de regimes 

democrticos socialmente reiterados na regiao. Diante disso, a proposta a nortear a elabora9o 

do presente projeto de tese 6 a de investigar at6 que ponto agencias socializadoras, como 

familia, escola e meios de comunica9ao, t6m contribuido para a gera9ao de capital social entre 

a juventude2. Para tal, servem de refer6ncia, de um lado, os impactos provocados pelo atual 

contexto de globaliza9ao em sociedades perifricas e, de outro, o processo de socializa車o 

politica a que estao submetidos os jovens brasileiros 

O problema central desta tese consiste, entao, em verificar se a familia, a escola e a midia 

estariam contribuindo para promover nos jovens cren9as e valores de confian9a e 

1 Nesta dire9o ver os estudos de Tavares (2000), Furtado (1998), Gon9alves (1999) e Arrighi (1996) 

2 、, 
INO ueconer ao estuao, os termos jovens" e "adolescentes" sero utilizados como sinnimos. 
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solidariedade, de modo a permitir o incremento de capital social. Entende-se como variveis 

principais do capital social: confiana, coopera9ao e participa 乞o grupal. Questiona-se, neste 

sentido, se o processo de socializa9ao poltica vigente estaria predispondo os jovens a 

desenvolverem atitudes de apatia e indiferen9a ou de envolvimento e participa9ao em 

atividades associativas. Tendo essas quest6es como referencia, parte do pressuposto de que 

os efeitos do processo de globalizaao podem incidir sobre a socializa9ao dos adolescentes de 

forma a aumentar ou diminuir o seu capital social. Isso equivale a dizer que a globaliza9ao 

pode ou nao estar contribuindo para revitalizar ou recriar espa9os democrticos, para 

estimular novas formas de coopera9瓦o, organiza9ao e de participa9ao poltica, bem como para 

ampliar a esfera de participa9ao na sociedade civil 

O problema da coopera9ao social ocupa um lugar central na Ci6ncia Poltica contemporanea, 

por6m podem existir falhas na produ9ao de beneficios coletivos que poderiam melhorar o 

bem-estar de toda sociedade. Existem, para explicar estas quest6es, diferentes formula96es, 

tais como: a trag6dia dos comuns, a l6gica da a 谷o coletiva, o problema dos bens publicos e o 

dilema do prisioneiro, entre outras. Na falta de coordena9ao e compromisso mtuo, s乞o 

produzidos incentivos para comportamentos nao cooperativos, o que torna inviavel o bem 

coletivo. 

Os dilemas da aao coletiva preocupam os estudiosos das ci6ncias sociais contemporaneas 

desde a filosofia tica, a psicologia social, a economia e a poltica, entre outras. Como 

resposta para estas indaga96es, esta o conceito de capital social, tanto nas implica6es mais 

gerais em estudos sobre o funcionamento da democracia, quanto na produ9ao de politicas 

pblicas especficas: politicas industriais, de educa o, de combate ao crime e a violncia, e 

polticas de melhoria do desempenho da administra9ao publica 

A maioria dos estudos sobre capital social aprofunda-se em quest6es tais como: a) a da 

natureza de seu declinio b) o carter apropriado dos indicadores empiricos e; c) a natureza da 
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sua rela9ao com a democracia, nos estudos de Skocpol, Goldberg e Levi, respectivamente 

(citados por BAQT.JERO, 2001) 

Os pontos principais dos debates em torno do conceito de capital social apontam para tr6s 

variveis principais: a confian9a, a coopera9ao e a participa9ao. A confian9a alimenta a 

previsibilidade das rela96es sociais e, por sua vez, gera a coopera9o entre as pessoas. A 

cooperaao, por sua vez, alimenta a confian9a e a reciprocidade entre os membros das 

associa96es e incrementa a participa9ao em associa96es volunt自rias. 

Assim, "o capital social sustenta que a participa9ao em associa96es voluntarias gera normas 

de coopera9谷o e confian9a entre os seus membros e que essas normas sao aquelas exigidas 

para a participa9ao poltica" (BAQUERO, 2001b, p.36). Desta maneira, o capital social pode 

ser incrementado pelo processo de socializa9えo potencializando comportamentos 

participativos e cidadaos. 

No entanto, os tipos de comportamentos polticos sao fortemente afetados pela confian9a 

interpessoal que gera a coopera9ao, posturas necessrias para elevar os i ndices de capital 

social e incrementar uma cultura cvica. Nessa dire9ao, nos estudos de cultura politica, 

prosperam analises sobre capital social. 

Assim, a proposta de estudo ora apresentada busca entender as implica96es da socializa9o 

politica sobre o capital social da juventude no Brasil. Tendo como pano de findo o cenario e 

os efeitos da globaliza9ao sobre os comportamentos dos jovens, o estudo pauta-se na 

perspectiva de que a socializa9をo poltica pode estar mudando os padr6es de participa9o 

poltica e de organiza9ao democrtica, construindo um novo tipo de comunidade civica, capaz 

de auxiliar na elabora9ao de um projeto de desenvolvimepto econ6mico, humano e igualitrio 
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1.1 Delimita恒o do Estudo 

A defini9ao dos jovens como objeto de estudo deve-se a importncia que pode ser imputadaa 

sua participaao para a constru9o de uma cultura politica democrtica. No entanto, os 

estudos sobre politica nem sempre t6m dado a devida aten9ao ao processo de socializa9ao dos 

adolescentes ou ao impacto de fatores de ordem socioecon6mica, poltica e cultural em suas 

atitudes e no seu comportamento. Considerando as lacunas existentes acerca do assunto, 

mostra-se pertinente a realizaao de estudos que examinem esta problemtica, buscando 

dimensionar o processo de socializa9ao da juventude e destacar a sua importncia para a 

estrutura9乞o de uma cultura politica mais democratica e eficiente no Brasil. Sendo assim, a 

relevncia de enfocar este tema decorre, portanto, da 6 nfase atribuida a rela9ao entre 

socializa9ao poltica e capital social no contexto da globalizaao, tendo em vista o incremento 

da democracia e do desenvolvimento do Pas. 

Estabeleceu-se, ent乞o, como objetivo central deste estudo, examinar as implica96es da 

socializa9ao poltica da juventude sobre o capital social do Brasil no incio do s6culo XXI. No 

plano te6rico, busca-se revisar os conceitos de capital social e socializa9ao poltica e 

identificar os efeitos da globaliza9ao sobre o processo de socializa9ao. No a mbito empirico, 

trata-se de medir os i ndices de capital social (niveis de confian9a, coopera 乞o e participa9ao) 

dos adolescentes e as suas repercuss6es na organiza9ao de uma sociedade cooperativa, bem 

como dimensionar a influncia do capital social para a estrutura9ao de uma cultura poltica 

que incremente valores e prticas participativas 

Dito de outra forma, faz parte dos objetivos deste estudo verificar se as ag6ncias de 

socializa9乞o poltica estariam promovendo nveis maiores de confian9a entre as pessoas, 
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coopera9ao e participa9ao em atividades grupais entre os jovens, de modo a permitir o 

incremento de redes de trabalho e de organiza96es associativas, como as que sao tipicas dos 

pases desenvolvidos 

Tendo em vista os objetivos propostos, definiu-se como varivel contextual a globaliza9ao, 

como variavel independente, as ag6ncias socializadoras; como variavel dependente, a leitura 

que os jovens fazem das transforma96es operadas pelo processo de globalizaao e 

transmitidas pelas ag6ncias socializadoras, refletindo-se em predisposi96es mais democrticas 

ou mais conservadoras. O capital social, por sua vez,6 a variavel interveniente. Isto porque 

pode ou nao modificar as percep96es e a leitura que os jovens fazem da globaliza9ao, pois 

quanto maior o capital social, maior a discussao sobre os temas de interesse da comunidade 

As variaveis condicionantes da socializa9ao poltica dos adolescentes, de acordo com a 

literatura consultada, s乞o a idade, o g6nero, a escolaridade, a situa9谷o econ6mica, a ocupa9o 

profissional, a ra9a, a religiao, o efeito de gera9ao e a localiza9ao geogr自fica. Estas variaveis 

servirao para implementar um estudo comparativo, tentando identificar e medir as diferen9as 

dos niveis de capital social nos locais examinados 

A dimensao empirica deste estudo orientou-se pelos dados coletados no Estado do Paran, 

comparados com pesquisa anterior no mesmo Estado e com pesquisas realizadas em todo 

、 Pas. A popula9ao investigada 6 composta pela amostra estratificada de jovens e adolescentes 

das escolas publicas e privadas das cidades: Curitiba e Cascavel no Paran, que so 

comparados com outras regi6es do Brasil 

A partir dos objetivos propostos nesta tese foram construidos seis captulos. No capitulo I 

observou-se o impacto da varivel macroestrutural globalizaao e seus impactos na cultura 

poltica e nos i ndices de capital social da juventude brasileira. As mudan9as socioecon6micas 

recentes ampliaram a exclusao e as desigualdades sociais ampliando na esfera politica a 

emerg6ncia de novas formas de representa9乞o politica, conjugadas a crise de legitimidade das 
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organiza6es classicas da democracia 

No Capitulo II percebe-se que, diante das profundas mudan9as socioecon6micas e culturais, 

os jovens v6m recebendo uma, gama de novas exig6ncias, desde amplia9谷o de habilidades 

para o mercado de trabalho futuro, at6 a constru9ao de novas identidades para a convivencia 

com as altera6es verificadas nas estruturas sociais. Al6m dos capitais convencionais 

necessrios para a aquisi9o de habilidades dos jovens, enfatiza-se neste estudo a possivel 

promo9ao de capital social entre eles por meio do processo de socializa9ao poltica 

desencadeado pelas agencias socializadoras que podem promover sentimentos solidrios. So 

os elementos culturais passados pelo processo de socializa9乞o politica das gera6es anteriores 

para as novas que podem contribuir para eleva9乞o dos i ndices de capital social e 

fortalecimento da democracia em um pas 

Nesta dire9ao, o Capitulo III tra9a um perfil do jovem brasileiro na atualidade e de como este 

vem se adaptando a nova realidade socioeconmica e cultural, a busca de novos sImbolos e 

linguagem para forma9ao de sua identidade, bem como a necessidade de aquisi9ao de 

habilidades para a convivncia com os novos relacionamentos. Neste item enfatiza-se a 

familia, como principal promotora do processo de socializa o. Assim, a mudan9as na 

estrutura familiar, sua forma e tipos de familias foram investigados no decorrer do capitulo 

No Capitulo IV enfatiza-se o processo de socializa9乞o por meio da escola. A escola exerce um 

papel fundamental na elevaao dos i ndices de capital socil, ja que nas sociedades atuais os 

jovens passam grande parte do tempo se preparando para a aquisi9ao de capital humano, neste 

sentido a escola pode contribuir para incentivar sentimentos cooperativos, bem como 

promover a participa9ao dos estudantes no processo de tomada de decis6es. Este aprendizado 

necess自rio para que os jovens se sintam eficazes e empoderados diante das quest6es da 

comunidade. A escola pode colaborar tamb6m para ampliar o senso crtico dos jovens e 

prepara-los para o aproveitamento saudvel do mundo virtual das redes eletrnicas 
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Contudo, neste contexto contradit6rio imposto pela pobreza e pela exclusao, verifica-se a 

necessidade de constru9ao de uma comunidade civica como forma essencial de promover 

alternativas para a promo9o do desenvolvimento sustentvel das comunidades. Neste 

sentido, a eleva9ao dos i ndices de capital social torna-se indispensvel para o empoderamento 

dos jovens brasileiros. 

O capital social pode ser definido como um conjunto de redes de confian9a e intera9o 

reciproca da comunidade e das institui96es que promovam o associativismo e a coopera9ao da 

sociedade em projetos coletivos que visem o bem comum, e que tem seu impacto no 

desenvolvimento democrtico e socioecon6mico de uma na9ao. Suas principais dimens6es 

envolvem o piano individual, social e institucional 

Nesta dire9ao, o Capitulo V, ocupa-se da dimensao individual, resgatando a varivel de 

confian9a social (interpessoal e institucional) dos jovens brasileiros. Na dimens乞o individual 

observa-se o sentimento de confian9a na previsibilidade do comportamento do outro, que por 

sua vez, favorece a coopera車o sist6mica na dimensao social. Uma comunidade cooperativa 

pode potencializar intera96es que levem ao surgimento de pessoas mais crticas e 

fiscalizadoras dos bens p立blicos, ampliando o envolvimento da participa9ao das pessoas na 

dimensao institucional tema explorado no Capitulo VT deste estudo. Nesta dire9ao, para 

operacionalizar a presente tese foi utilizada metodologia especifica descrita no prximo item 

1.2 Metodologia 

A reflexo crtica ser encaminhada em duas estrat6gias principais, com procedimentos 

qualitativos e quantitativos. A primeira sera de natureza te6rica, onde serao observadas 
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quest6es conjunturais em rela9ao a globalizaao e a democracia, bem como,a analise 

estrutural-hist6rica, onde se destacam quest6es referentes a cultura politica brasileira. Nesta 

parte, observa-se, tamb 6m, a rela9ao das pesquisas sobre socializa9ao poltica brasileira com o 

conceito de capital social 

Na segunda estratgia sera utilizado o mtodo estatistico, que se aplica a todos os fen6menos 

aleat6rios que se destacam, porque se repetem e est乞o associados a uma variabilidade 

Verifica-se, atrav6s da repeti9ao das respostas, se os resultados se distribuem com certa 

regularidade ou frequencia. Fundamenta-se na teoria da amostragem e auxilia os estudos 

cientificos nas ciencias sociais, para medir o grau de correla9ao entre os fen6menos da 

realidade social; o universo ou conjunto de fen6menos com caractersticas comuns, a 

populaao como um conjunto de menor nmero de dados representativos necessarios para se 

captar a totalidade da populaao. 

O primeiro momento consiste em investigar fatos e acontecimentos ocorridos no passado para 

possveis proje96es de sua influencia na sociedade contempornea, apreendendo a dinamica 

hist6rica de sua evolu9ao e transforma9乞o, numa perspectiva que possibilita o conhecimento 

de suas causas e seus efeitos sobre a socializa 乞o poltica dos jovens e a formaao do capital 

social no Brasil na atualidade. 

Sabe-se que a perspectiva hist6rica 6 importante para estudos longitudinais, a fim de se 

comparar a s altera6es das cren9as e dos valores transmitidas pelas gera6es. A carencia 

destes estudos que permitam compara6es longitudinais esta presente em todos os pases e, 

principalmente, no Brasil. 

O segundo momento consiste na t6cnica metodol6gica de levantamento de opiniao ou survey 

6usual nos estudos de socializa9ao poltica. Atrav6s de questionrio ou entrevista podem-se 

levantar dados, para testar hip6teses e elaborar teorias. Neste sentido, as opini6es coletadas 

permitem testar a hip6tese do incremento do capital social, por meio da socializa9谷o politica 



20 

dos adolescentes das escolas p自blicas e privadas do Brasil 

O mtodo comparativo busca semelhan9as ou diferen9as entre os fatos, aborda duas s6ries de 

natureza anloga tomadas de meios sociais, a fim de detectar o que 6 comum a ambos. Pode- 

se comparar grupos ou subgrupos sociais, geograficamente prximos ou nao, dependendo do 

objetivo da pesquisa 

O mtodo comparativo nos estudos de socializaao poltica nasceu no contexto academico 

norte-americano em que a Poltica Comparada ganhava for9a na Ciencia Poltica. "Para 

romper com o paroquialismo e conservadorismo dos estudos anteriores, no final da d6cada de 

50, busca-se apreender a realidade poltica de inmeros pases, tanto na esfera institucional- 

legal, como ao nivel informal das rela96es sociais" (BILL e HARDGRAVE Jr, 1973 citado 

por SCHMIDT, 2000, p.187) 

Neste estudo, o mtodo comparativo norteou a constru9ao te6rica, a escolha das perguntas do 

questionario e analise dos resultados: a) a compara9ao entre as cidades e os Estados 

brasileiros; b) a compara9乞o dos i ndices de respostas da percep9ao dos jovens entrevistados 

sobre atitudes e comportamentos de seus pais, professores, amigos, vizinhos, entre outros, 

para verificar altera96es na cultura politica; e a compara9乞o das respostas dos adolescentes 

paranaenses com pesquisas de nvel nacional e internacional. 

O m6todo da socializa9ao politica consiste em investigar a forma9ao de orienta96es e atitudes 

polticas em indivduos e grupos, atrav6s da anlise de manifesta96es exteriores (opini6es, 

a96es, votos...), coletadas por meio de t6cnicas quantitativas e qualitativas, "interpretando os 

resultados obtidos a luz do contexto sociocultural (incluindo a esfera econ6mica, politica e 

hist6rica) e do desenvolvimento psicol6gico-cognitivo (esfera individual)" (SCHMJDT, 2000, 

p.185) 

Assim, "parte das manifesta96es exteriores que os indivduos expressam (entrevistas, 
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questionrios, depoimentos, grupos focais, textos, testes projetivos...), para se chegar ao nivel 

mais profundo das orienta6es e atitudes polticas", permite sugerir tendencias do 

comportamento politico da popula9乞o pesquisada. Poder-se-, ent乞o, fzer proje96es de nivel 

micro para quest6es do cenrio mais amplo (SCHMIDT, 2000, p.185-6) 

As pesquisas sobre socializa 乞o politica s5o inmeras em nvel internacional e, em geral, 

seguem os par含metros metodol6gicos dos autores norte-americanos da d6cada de 1960, que 

foram aperfei9oados posteriormente. No entanto sao incipientes os estudos que tentam 

verificar a formaao do capital social por meio de processo de socializaao poltica. Neste 

sentido, a proposta do estudo 6 pioneira, ao tentar detectar, atravs das variveis utilizadas 

neste mtodo, os indices de capital social,a qui entendidos pela confiana social, solidariedade 

e participaao politica. 

Neste estudo, sero utilizados os indicadores de capital social (ROTHSTE1N, 1998) tais 

como: a) confiana pessoal, social e nas institui96es polticas; b) participa9ao politica da 

sociedade civil nos movimentos populares e nas institui96es sociais; c) interesse dos 

entrevistados em trabalhar em organiza96es voluntrias, a fim de se verificar se o processo de 

socializa 乞o poltica esth contribuindo para o engajamento cvico dos jovens, incrementando o 

capital social, tendo em vista o fortalecimento da democracia no Brasil. 

As abordagens sobre capital social em geral priorizam como medida: 1) o censo de grupos e o 

nmero de membros dos grupos de uma dada sociedade. Putnam mediu capital social dos 

grupos na sociedade civil seguindo as pegadas do nmero de membros e tamanho das 

associa6es, clubes e organiza6es sociais de carter esportivo, literrio, politico, religioso, 

entre outras cruzando estas variveis com diferentes regi6es geogrficas; 2) pesquisas survey 

sobre os nveis de confiana e engajamento cvico. O world values survey utiliza-se de 

"amostragem estatistica e pergunta uma s6rie de quest6es concernentes a confiana nas 

institui96es polticas e sociais e outras buscando verificar os nveis de participaao em 
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associa6es voluntrias". Devido a s lacunas de pesquisas em diferentes pases e em diferentes 

6pocas, as compara6es, por vezes, ficam limitadas e nao dao informa6es precisas sobre os 

raios de confian9a dos entrevistados e de suas propens6es relativas de cooperaao com a 

famlia, grupos tnicos e religiosos e desconhecidos, entre outros; 3) "empresas privadas, 

mediante a pesquisa dos valores de mercado, das expectativas de investimentos e forma 乞o de 

capital humano, do cumprimento de acordos e da credibilidade das empresas, entre outras" 

(FUKUYAMA, 1999, p.6-9). 

Por sua vez, John Sudarsky (1998) desenvolve importante estudo sobre o capital social em 

Columbia, usando dados do World Values Survey e anlise estatstica. Algumas variveis sao 

includas, para medir o capital social: confian9a nas institui96es, participa o civica, 

reciprocidade e outras formas de participa 乞o politica, republicanismo cvico, midia 

informa9乞o e transparncia. Estas medidas de capital social foram construdas com o objetivo 

de aplica o em outras na6es. 

Sudarsky (1998) operacionaliza as medidas do capital social de forma similar s de Putnam, 

que reafirma a importncia da responsabilidade das reformas polticas governamentais. A 

teoria 6 usada para identificar componentes potenciais da vari自vel do capital social. As 

t6cnicas estatisticas sao utilizadas para validar os componentes registrados em questionrios e 

medidas, com o intuito de colaborar na verificaao dos niveis de capital social e suas 

possibilidades de amplificaao nas comunidades. A identifica 乞o te6rica do conceito de 

capital social e de seus componentes, tais como confiana, coopera 乞o e participa 乞o, 

subsidiam o desenvolvimento do questionrio para a coleta dos dados. 

O autor oferece a possibilidade de descri9ao detalhada de como o survey pode ser usado para 

identificar indices de capital social. Tamb 6m, inclui a necessidade de estudar os efeitos da 

demografia e o controle das vari自veis que podem medir capital social e suas altera6es 

No presente estudo, o instrumento de survey foi modificado para possibilitar a verifica o da 
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existencia de incentivo dos elementos componentes do capital social no processo de 

socializaao politica dos jovens no Brasil, por meio das agencias de socializa o, tais como 

familia, escola, comunidade e meios de comunicaao no incio do s6culo XXI. 

Para tal, levou-se em conta as vrias dimens6es do capital social: os niveis de socializa 乞o 

formal (famlia e escola) e informal (vizinhos, amigos, midia, entre outras); os niveis de 

confian9a com os outros, institui96es e governo; os nveis de coopera9ao sistemica e o nmero 

de redes de pessoas e tipos de organiza6es sociais; tendncias para a participa o voluntria 

e para a filantropia; base social dos contatos de estudos, trabalho e lazer; niveis de contato 

com a familia, professores, amigos e vizinhos e outros envolvidos nos raios de 

relacionamentos sociais; participa9ao em associa6es religiosas, tradicionalistas, culturais, 

entre outras; envolvimento religioso e tolerncia cultural e tnica; bem como, o engajamento 

poltico nos movimentos estudantis, grmios, sindicatos e partidos politicos; e a influ6ncia da 

midia no comportamento dos jovens brasileiros, com destaque para o crescente uso das redes 

informacionais, tal como a Internet. 

O survey adiciona revela6es do engajamento cvico dos jovens brasileiros na comunidade e 

sugere a promo9ao de desafios metodol6gicos e oportunidades de descobertas por meio dos 

estudos amostrais em nvel nacional e nas comunidades locais. A adequa 乞o do instrumento 

neste estudo teve como base a metodologia de Putnam (1996b), a qual levou em conta: a 

confiana interpessoal e institucional; a participaao em redes de engajamento cvico 

(associa6es, clubes e cooperativas); o republicanismo civico; a informa9乞o e transparncia da 

midia. 

Al6m das variveis destacadas acima, na anlise comparativa, sao examinados estudos 

anteriores, tais como a pesquisa de socializa9ao politica da juventude brasileira nos anos 

noventa, desenvolvida por Joをo Pedro Schmidt (2000) e, em nvel regional, a pesquisa 

realizada por Nazzari (1995), sobre a socializa 乞o poltica dos adolescentes no Paran, al6m 



24 

dos estudos feitos pelo INEP (2003) e pela UNICEF (2002) sobre o perfil da juventude e da 

educa 乞o brasileira, os quais podem contribuir para a elabora o de estudos longitudinais, 

compara6es entre as regi6es e, juntamente com os dados coletados, verificar as implica6es 

da socializa5o poltica da juventude brasileira sobre os niveis de capital social no contexto da 

globalizaao 

Assim, para testar a hiptese de que o processo de socializaao poltica pode ser um forte 

aliado na constru9乞o de uma comunidade cvica, por meio do incremento do capital social, 

s乞o utilizados os questionrios das pesquisas anteriores desenvolvidas por Schmidt (2000) e 

por Nazzari (1995), com algumas reformula6es e adapta6es conjunturais. Manteve-se o 

ncleo central das perguntas com o objetivo de estabelecer compara6es no tempo e no 

e叩a9o・  

O questionrio foi aplicado a estudantes do ensino bhsico (fundamental e mdio). O perodo 

de realizaao da pesquisa foi o primeiro semestre de 2002. Em fevereiro desse ano, foram 

iniciadas as buscas de dados sobre nmero de escolas e estudantes em cada cidade junto a s 

secretarias municipais de educa 貸o. Foi feita, ento, uma sele9ao aleat6ria das escolas onde 

foram aplicados os questionrios, ou seja, 86,5% da escola pblica e 13,5% da escola privada, 

destes 46,7% sao meninos e 53,3% s谷o meninas. Foi tamb6m aplicado o teste piloto em 

algumas turmas de estudantes na cidade de Cascavel - Paran. Em maro, foram aplicados os 

questionrios nas diversas cidades 

O processamento estatistico dos resultados foi iniciado em abril, por meio do software SPSS - 

Statistical Package for Social Science, que serviu para posterior anlise dos dados, por meio 

de distribui96es de frequ6ncias, bem como tabelas e figuras de cruzamento entre variveis. 

As cidades foram escolhidas levando-se em conta os seguintes crit6rios: capital - interior; 

diferentes formas de colonizaao e etnias e desigualdades econ6micas, verificando municpios 

que incorporem caractersticas locais importantes que podero estabelecer diferen9as em 
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termos de atitudes e comportamentos. 

O procedimento de amostragem que foi utilizado 6 o de estratifica 乞o por conglomerados de 

natureza inferencial. O crit6rio de estratifica o foi alcan9ado por meio de variveis 

demogrficas como idade e sexo. Al6m dessas variveis, para estratificar a amostra, foram 

usados os tipos de escolas (pblicas e privadas). Os conglomerados foram constitudos pelos 

adolescentes do Ensino Bhsico (6a, 7a, 8a s6ries do Ensino Fundamental, e 1a, 2a e 3a s6ries do 

Ensino Mdio), a partir de listagens completas, fornecidas pela Secretaria de Educa 乞o do 

Estado. Dentro de cada escola selecionada, foram sorteadas turmas aleatoriamente. 

O nmero de estudantes, entrevistados em turmas, foi escothido a partir da conjugaao de 

fatores como disponibilidade de horrios, colabora 谷o dos professores e da dire9ao das 

escolas, nas respectivas cidades, somando 2.119 entrevistas. 

O erro amostral da pesquisa foi de 2,31% para um nivel de confiana de 95%. A frmula, 

utilizada para o clculo do erro amostral, foi a seguinte 

Erro= z.V[(1/n-1IN). Pql, em que 

z 6 o valor da distribui9乞o normal; 

n 6 o tamanho da amostra; 

N 6 o tamanho da populaao; 

pq 6 a estimativa de variabilidade da propor9ao. 

O questionrio dos estudantes constituiu-se de 51 quest6es fechadas e abertas. A siniilaridade 

das quest6es aplicadas em pesquisas anteriores foi para possibilitar compara6es. Como 

t6cnica complementar, foram desenvolvidas entrevistas informais com os estudantes, os pais, 

os professores e os diretores das escolas, para maior aprofundamento qualitativo do estudo 

sobre a socializa 乞o poltica e capital social da juventude no Brasil 

一ー~ 、~ 
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CAPTULO I GLOBALIZA叫O, CULTURA POLTICA E CAPITAL SOCIAL 

1.2 A Nova Conjuntura e a Democracia 

As 丘  ltimas d6cadas do s6culo XX foram marcadas por uma crise internacional que exprime as 

contradi96es de uma l6gica liberal que, levada ao extremo, acentua a concentraao de renda e 

a exclus乞o da grande maioria da popula 乞o, delineando a ruptura com o modo de pensar o 

Estado e a sua rela9ao com a sociedade civil. Nesse contexto, as mudanas ocorridas no 

cenrio do capitalismo mundial, na medida em que alteram o perifi do processo produtivo e 

do consumo, exigem dos pases perifricos a abertura dos mercados, a formaao de blocos 

econmicos e a redemocratizaao, para serem aceitos nos mercados mundiais. 

Para Giovanni Arrighi (1996), a hist6ria do capitalismo atravessa um momento decisivo, mas 

essa situa9谷o tem alguns precedentes, tais como: longos perodos de crise, de reestrutura9o e 

de reorganizaao, ou seja, de mudanas com descontinuidade que tem sido muito mais tpicos 

da hist6ria da economia capitalista mundial do que os breves momentos de expanso 

generalizada por uma via de desenvolvimento definida como ocorreu nas d6cadas de 1950 e 

1960. 

As mudanas no processo de produ9ao e troca e a crise estrutural do regime de acumula o 

fordista-keynesiano para a acumula えo flexivel determinaram um novo cen自rio para a 

economia mundial. O fordismo, por meio da produ9ao em massa, criou oportunidades 

26 



27 

singulares para o ressurgimento de sistemas de especializa 乞o flexvel, ou seja, de pequenas e 

mdias empresas, que vao al6m da expansao do mercado informal. Tamb6m ocorreram 

mudanas de normas e hbitos de comportamentos, apropriados para aumentos regulares da 

produtividade e do consumo de massa. A dificuldade do keynesianismo de enfrentar e manter 

sob controle as condi96es intrnsecas do capitalismo teve como conseqencia s6rios 

problemas sociais (ARRIGHT, 1996). 

Decorrente dessa situa9ao houve a rigidez dos investimentos em longo prazo e em larga 

escala nos sistemas de produ9o em massa, "com rigidez dos mercados e contratos de trabalho 

regulamentados, e com a rigidez dos compromissos estatais com programas de seguridade 

estatal e de defesas" (ARRIGHE, 1996, p.3). 

A financeiriza9o do capital, no seu mais avanado estagio do capitalismo mundial, deu-se na 

d6cada de oitenta. No entanto, com base nos estudos de Fernand Braudel, o autor observa que 

o capital financeiro nao 6 uma etapa especial do capitalismo mundial, muito menos seu 

estagio mais recente e avanado, mas 6 um fen6meno recorrente, que marcou a era capitalista 

desde os primrdios, na Europa do fim da Idade Mdia e inicio da Era Moderna. Ao longo de 

toda a era capitalista, a expansao financeira assinalou a transi9o de um regime de 

acumula9o em escala mundial para outro. As expans6es financeiras sao aspectos integrantes 

da destrui9ao recorrente de antigos regimes e da criaao simultnea de novos e, por conta 

disso, est-se vivendo uma era particular do desenvolvimento capitalista, expansao e 

derrocada do sistema norte-americano de acumula 乞o de capital em escala mundial, com a 

uniao dos pases europeus entre si e asiticos entre si (AR.RIGHT, 1996) 

Nessa linha de anlise, Thurrow (1997, p.21) sugere que existe um conjunto de fatores que 

amea9am destruir o capitalismo como ideologia de orienta9ao pblica e privada, pois, em 
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momentos de equilibrio interrompido3, tudo esta mudando, o desequilibrio torna-se a norma e 

reina a incerteza. "As sociedades florescem, quando as cren9as e tecnologias sao congruentes 

e declinam, quando as inevit自veis mudan9as em crenas e ideologias tomam-se 

incongruentes". 

Por sua vez, Maria da Concei9乞o Tavares (2000) sustenta que a globaliza 乞o 6 um problema 

ideol6gico e nao tecnol6gico. O que muda 6 a forma de acumulaao de capital, e o capital 

financeiro incide sobre os poderes econmico, meditico e politico. Ja James Petras e Hemy 

Veltmeyer (2000) defendem que a globaliza9乞o 6 uma nova forma de imperialismo, e que a 

poltica dos EUA controla, cada vez mais, os principais grupos de telecomunica6es, 

financeiros e industriais de alta tecnologia em todo planeta. 

No contexto desse desenvolvimento, os autores afinnam que "a ret6rica de globalizaao e 

ajuste estrutural e o progn6stico de crescimento e prosperidade renovados destinam-se a 

encobrir um projeto de recolonizaao imperial" (PETRAS e VELTMIEYER, 2000, p. 30) 

A hist6ria de depend6ncia econ6mica e submissao ao capital financeiro internacional e a 

pouca influ6ncia dos interesses dos pases do Terceiro Mundo em relaao ao mercado global 

so analisadas por Casanova (1998) como uma nova esp6cie de neocolonialismo 

Assim, o impacto da globaliza o, nos pases da Amrica Latina, levou ao colapso o sistema 

social, gerando rupturas nas identidades coletivas tradicionais e estruturaao de rela6es 

sociais para al6m das fronteiras locais e regionais (GIDDENS, 1990). Portanto, o longo s6culo 

XX aponta para ascensao e plena expansao do sistema capitalista mundial: seu 

desenvolvimento e o moderno sistema interestatal. E pertinente, portanto, observar de que 

forma essas transforma96es no capitalismo mundial, tais como a acumula 読o e 

3 O autor utiliza dois conceitos das cincias flsicas: as placas tectnicas da geologia e o equilbrio intearompido da biologia evolutiva. As 
cinco placas tect6nicas, ou melhor, as foras econmicas que moldam o mundo material na atualidade, seja no campo econmico ou no 
campo politico, s芭o: o fim do comunismo; mudana tecnolgica para uma nova era dominada pela inteligncia humana; uma demografia 
indita e revolucionria; uma economia que se vai globalizando; e uma era multipolar que desconhece qualquer tipo de domina9ao 
econmica, politica ou militar por qualquer na o (THUROW, 1997). 
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financeiriza o do capital, afetam os pases do Terceiro Mundo, na forma 乞o e, pontualmente, 

na estruturaao da cultura politica. 

Como destaca Celso Furtado (1998), a integra o politica planet自ria, em curso avanado de 

realizaao, esta reduzindo o alcance da aao reguladora dos estados nacionais em que se 

apoiavam as organiza6es sindicais. Em conseq6ncia, a organiza9ao da atividade produtiva 

tende a ser planejada em escala multinacional e mesmo planetria, em prejuzo .do poder de 

negocia9ao das massas trabalhadoras. Da que o duplo processo de desemprego e excluso 

social, por um lado, e, por outro, de concentra9ao da renda, haja-se intensificado por todas as 

partes. 

O projeto nacional e outras mudanas passam a estar determinados por exigncias de 
institui戸es, organiza6es e corpora6es multilaterais, transnacionais ou 
propriamente mundiais que pairam. acima das na6es. O aparelho estatal, por todas 
as suas agncias,6 levado a reorganizar-se ou 'modernizar-se' segundo as 
exigncias do funcionamento mundial dos mercados, dos fluxos dos fatores de 
produ 豆o,. das alianas estratgicas entre as corpora es. Da a internacionaliza 含o 
das diretrizes relativas a desestatiza o, desregulainenta o, privatizaao, abertura 
de fronteiras, cria きo de zonas francas (IANNT, 1996,p.49). 

Assim, o ajustamento estrutural global em curso de realizaao permitiu a perda do dinamismo 

da economia nos dois 立  ltimos dec6nios e fez perder de vista as suas singularidades, 

acarretando problemas sociais graves. No entanto, a estrutura internacional de poder evolui, 

para assumir a forma de grandes blocos de na96es-sedes de empresas transnacionais que 

disp6em de rico acervo de conhecimento e de pessoal capacitado, enquanto se agravam 

problemas, tais como o desemprego, a marginalidade e a violencia nos pases em 

desenvolvimento, com riscos de ingovernabilidade e retrocessos na consolidaao democrtica 

da Amrica Latina. 
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Nessa dire9o, Petras e Veltmeyer (2000, p.10) destacam que os pases que est乞o no auge do 

contexto global "estabelecem as regras comerciais para os que estao mais embaixo. A 

aplicaao desigual de regras comerciais resulta da natureza imperial da estrutura da economia 

mundial". 

Os fatos da expansao euro-americana a custa da crise do Terceiro Mundo no podem ser 

explicados pela teoria da globaliza9ao e de na6es interdependentes ligadas por corpora6es 

internacionais. "Nao ha interdepend6ncia alguma, porque a vantagem de um conjunto de 

pases implica prejuzo em outra regiao. As estruturas de decisao esto concentradas nas m乞os 

de multinacionais e estados enraizados nas na6es ibero-americanas" (PETRAS e 

VELTMEYER, 2000, p.1 1). 

Nesse sentido, o estudo de Reinaldo Gon9alves (1999) aponta para a vulnerabilidade da 

economia brasileira, que apresenta um dos mais elevados graus de internacionalizaao da 

produ9乞o, por meio da presena de empresas de capital estrangeiro no aparelho produtivo do 

Pas. Respaldado-se Reinaldo Gon9alves por uma anlise emprica criteriosa sobre as 

principais caractersticas, mecanismos e evid6ncias a respeito do comprometimento de vrios 

setores da economia brasileira pelo capital estrangeiro. Al6m de verificar o impacto social e 

poltico, o autor analisa a defini9ao de estrat6gias e politicas que maximizem a rela o custo- 

beneficio associada ao capital estrangeiro. 

A conseq6ncia dessas estrat6gias 6 clara nas mudan9as econmicas que est乞o afetando os 

pases da Am6rica Latina e, ao mesmo tempo, impactam o processo de sua constru9o 

democrtica4. 

Numa perspectiva pessimista, Martins (1996) aponta o retrocesso da aplica9ao das polticas 

neoliberais para a consolidaao democrtica de pases situados na periferia do sistema 

4 一.. s oDre este assunto, ver O"L)onnell (2000), Roitman, (1998) e Robert Dahi (1996). 
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mundial, visto que, atingidos pela globaliza をo, estes pases pouco podem fazer contra a 

influencia negativa deste processo, pois nao disp6em dos instrumentos de luta que s6 o regime 

democrtico poderia proporcionar. Assim, Martins (1996) destaca que quanto mais a 

globalizaao avana, com suas implica6es sociais, espaciais, culturais e poltica, mais 

controversa fica o ideal democrtico nos pases latino-americanos. 

Nas quest6es sociais, observa-se a exclus谷o, tanto no setor pblico, como no privado. As 

taxas de desemprego elevadas, o achatamento salarial, o imenso empobrecimento do Estado e 

o aumento da economia informal colaboram para a fragmenta 乞o do tecido social. 

Em termos espaciais, a globaliza 乞o 6 seletiva e polarizadora n乞o apenas entre pases, mas 

tamb6m entre regi6es de um mesmo pas, zonas de uma mesma regi谷o. Nesse sentido, para 

Casteils (1999a), algumas regi6es e grupos sociais esto se incorporando a economia mundial, 

ao mesmo tempo em que outros territ6rios e as suas popula6es s乞o deixados para tras com as 

suas conseqencias desastrosas5 

Com a invaso econmica nas culturas de diferentes pases, a pobreza e a exclusao material 

levam a s6rios problemas sociais e psicol6gicos. Assim, tudo o que parecia ser s6lido se 

desfaz, para dar lugar え  s realidades anti-sociais: de um lado, o primado da eficiencia; de outro, 

a irrestrita liberdade dos individuos (CASTELLS, 1 999a)6. O impacto da globaliza9ao na 

poltica 6 arrasador e destacam-se trs processos radicais de mudanas desencadeados. 

Primeiro: o esvaziamento do Estado, que vem perdendo poder, recursos e thn6es. Sem 

condi96es para controlar as suas finanas, pouco pode fazer para atender え  s necessidades 

sociais. Com  a diminui9乞o do poder, o Estado vai, aos poucos, mudando seu papel de 

redistribuidor da renda visando diminuir as desigualdades sociais para o de gerenciador das 

l篇sentido, importante observar a situao do Continentento, "diante da globalizao reage-se com a esquiz鴛ano.ia caracterstica de todas as revolu戸昭 deーーー  

豊器姦誌二器器謂器競』農黒慧器器認器蹴：；か e no a面ente・ Ha叫叩aza 加ea山alan皿如  
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quest6es econ6micas. 

Segundo: a suposta ausencia das fronteiras nacionais dificulta a participa をo das pessoas no 

processo decis6rio central e, desta forma, alteram-se os espaos democrticos, pois a condi9o 

sine qua non para a existencia da democracia representativa tradicional aponta para um estado 

soberano. 

E, terceiro: a incapacidade das mudanas produzidas pelo processo de globalizaao de formar 

uma vontade geral, de consenso e de participaao politica, leva え  fragmenta 乞o da sociedade 

de classes e ao enfraquecimento das institui96es democrticas classicas, tais como partidos e 

sindicatos. 

Nesse sentido, concorrem, para legitimar o conceito de globalizaao, os meios de 

comunicaao, as igrejas, os sindicatos e as ONGs que se valem dos recursos inerentes え  s suas 

respectivas esferas, para invadir e colonizar o campo especfico da politica. O contra-ataquea 

crtica cvica v a emergencia da aao direta de alguns grupos de press乞o na Amrica Latina, 

tais como, a guerrilha na Col6mbia e o MST - Movimento dos Sem Terra no Brasil, que 

encontram aceita9ao de seus simbolos e respaldo de suas a6es pela opinio p6blica e 

sugerem a gera o de espaos alternativos de participa 乞o e luta politica nestes pases. 

Numa perspectiva otimista, o impacto das mudan9as, ocorrido na politica e nas soQiedades 

com o processo de globaliza9ao, torna-se importante. Destacam-se algumas altera6es e 

aspectos diferentes nos padres de associativismo que podem ser identificados como 

importantes para repensar novas formas de participaao poltica, bem como para buscar novas 

alternativas democrticas. 

A democracia radical, que aparece nos anos 80 junto com os movimentos sociais, 

fundamenta-se na radicaliza9ao dos princpios da democracia liberal, ou seja, propicia 

dimens6es jamais implementadas e uma reconceitua9谷o do cidad乞o em novos espa9os 
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democrticos, al6m da poltica tradicional, conforme salientam Mouffe (1996) e Trend (1996) 

citados por Baquero (200 la). 

Por sua vez, observa Habermas (1992) que a democracia deliberativa aparece na d6cada de 80 

e prop6e que as decises devam ser tomadas por todos os que sao afetados por elas ou por 

seus representantes. A dimens谷o deliberativa da democracia entra em jogo quando as decis6es 

sao tomadas a partir da representaao de argumentos oferecidos por e para quem deve tom- 

ias. Estes personagens devem valorizar a imparcialidade e a racionalidade. Esta forma de 

democracia incorpora, como novidade, a idia de que o processo de tomada de decis6es deve 

se dar pela via deliberativa e nao agregativa, ou seja, via deliberaao se busca um consenso, 

maximizando o dilogo entre partes abertas, para ouvir os argumentos dos demais e mudar 

suas posi6es. O processo deliberativo, assim, 'substituiria a agrega 乞o mecnica do voto, pois 

formaria um consenso obtido pelo debate de idias e argumentos (BAQIJERO, 200 la). 

Tais estudos repensam a democracia estritamente em termos da representa 乞o delegada e 

passam a incorporar novas formas de resgate e inclus乞o da sociedade civil na constru9o 

democrtica. Sao estudos que podem ser analisados na perspectiva do capital social. Apesar 

de haver concordncia na maioria dos estudos de que o aumento de associa6es, na esfera da 

sociedade civil, pode colaborar para promover a democracia, muitas vezes observam-se 

algumas controvrsias sobre o tema. 

Nesse sentido, Chalmers (2000) observa que: a) as metas das associa6es podem ou no 

colaborar para dar continuidade a politicas e programas que promovam ou suplantem a 

democracia; b) a via associativa 6 internamente estruturada para promover modelos que 

incentivem a socializa 言o para o regime democrtico ou para um regime no democrtico; e) 

a via associativa 6 externalizada por elos de ligaao entre o Estado e a sociedade que podem 

elevar ou solapar a democracia; d) as distintas faces do associativismo na multiplicidade e 

diversidade da sociedade civil e a distribui9乞o particular de vrios tipos de associa6es podem 
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fortalecer ou enfraquecer a democracia; e e) o impacto da democratizaao pode resultar em 

padr6es de mudanas que podem se encaminhar para o alcance de metas, estruturas, elos, 

distribui96es e trocas entre as associa戸es, em resposta s novas mudanas, de tempos em 

tempos e de arena para arena. 

O impacto das transforma6es oriundas do processo de globaliza 乞o no Brasil gera impactos 

tais como a vulnerabilidade da economia, a fragmenta 乞o do tecido social, a exclusao e o 

desemprego, e o aumento das desigualdades regionais. Considerando-se, principalmente, os 

elevados ndices destacados no mapa da exclusao social do Brasil no estudo de Pochmann e 

Amorim (2003), que acrescentaram outras vari自veis aos i ndices do IDH (indice de 

Desenvolvimento Humano). Al6m dos fatores de longevidade, renda e alfabetiza9o, os 

pesquisadores agregaram outros elementos importantes para o presente estudo, tais como o 

nmero de jovens, a viol6ncia e a desigualdade, al6m do nvel de escolaridade e emprego 

formal de cada regi乞o do Brasil. 

O Atlas aponta que 42% dos municpios brasileiros (o equivalente a 21% da popula 乞o 

brasileira) estao em situa9乞o de exclusao social e concentram-se nas Regi6es Norte e 

Nordeste. O levantamento aponta que mais de 25% dos brasileiros vivem em condi96es 

precrias, com baixa renda, sem emprego formal e baixo acesso a educaao. Apenas 200 

municpios estao em boas condi96es, outra boa parte esta apenas em condi96es intermedirias 

e a maioria esta em condi96es de exclus乞o (POCHMANN e AMORIM, 2003). 

Em resposta aos desafios lanados pelo declinio da participaao dos cidadaos nas 

organiza6es classicas da democracia, emergem novas formas de lutas potencializadas pelas 

mudanas econ6micas e sociais ocorridas na atualidade. Nesta dire9乞o, destaca-se que o 

cen自rio poltico pode ser favorecido com o surgimento de novas formas de organiza6es 

associativas e cooperativas que podem refletir-se nos i ndices de capital social e na amplia o 

do debate sobre o processo democrtico no Brasil 



35 

Tendo em vista o processo de globaliza5o e a conseqente exclus乞o social da maioria das 

pessoas dos pases de Terceiro Mundo, destaca-se a necessidade de se investigarem os novos 

desafios para o processo de constru9ao da democracia. Uma importante alternativa encontra- 

se na eleva9ao dos indices de capital social de uma comunidade que pode promover o 

desenvolvimento sustentvel aliado a cultura e crenas locais. Nesta dire9o, o pr6ximo item 

destaca os conceitos de cultura e socializaao poltica, que podem concorrer para a eleva o 

ou decrscimo dos nveis de capital social da sociedade 

A globaliza9ao delineou a mudan9a na reestrutura 乞o produtiva e de consumo, as novas 

tecnologias ampliaram a necessidade de qualificaao t6cnica das pessoas visando a sua 

sobrevivencia no mercado de trabalho e adapta9ao a novas formas de associativismo, qu● vao 

al6m das recomenda6es classicas da democracia representativa para ampliar os espaos de 

participa 乞o poltica dos cidadaos. Neste sentido, a presente pesquisa busca, por meio dos 

estudos de cultura poltica, identificar a rela9ao entre o estoque de capital social e a 

socializa 乞o poltica dos jovens brasileiros. 

1.3 Cultura e Socializa恒o Poltica 

A cultura e a socializaao politica de uma comunidade podem colaborar para a elevaao ou 

no dos estoques de capital social que possam promover a ampliaao da qualidade de vida e 

assegurar o desenvolvimento socioeconmico. 
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1.3.1 Os conceitos de cultura poltica e socializaao poltica 

Por um lado, a mundializaao da economia substituiu o capital produtivo pelo capital voltil e 

ampliou as desigualdades econ6micas e sociais nos pases em desenvolvimento. Tamb 6m 

levou a uma nova delimita9ao do papel do estados nacionais, contribuindo para ampliar a 

crise de suas institui96es polticas e das democracias tradicionais. Por outro, as implica6es da 

hibridaao cultural, esta advinda do processo de globalizaao das crenas e dos valores dos 

indivduos, estao acarretando diferentes conflitos em diversos lugares do mundo, pois podem 

estar sendo assimiladas ou no pelas culturas dos diferentes pases. Assim, devido a no 

exist6ncia de uma cultura global homogenea, pode-se observar os conflitos causados pela 

progressiva adapta9ao das culturas hegemnicas dos pases desenvolvidos para os pases em 

desenvolvimento, inclusive nas correntes migrat6rias, e pode-se detectar a desigualdade de 

poder nos fluxos culturais e de comunicaao entre as na96es. 

Nesta dire9乞o, a produ9ao cientfica vem privilegiando a abordagem estrat6gica, em 

detrimento das teorias de desenvolvimento e moderniza きo (fundamentalismo econ6mico). A 

anlise cultural refora o entendimento sobre a exacerba 乞o dos movimentos tnicos, culturais 

e religiosos em todo o mundo. Os problemas referentes a constru9ao da democracia em torno 

do desenvolvimento sociocultural eclodem na A flica7 e no mundo a rabe-islmico, e vm 

estimulando pesquisas sobre o desenvolvimento do mtodo na quest乞o da compatibilidade 

entre a democracia representativa e a cultura tradicional dos diferentes pases. 

7 O estudo de Otayek (1997) questiona a chamada singularidade da trajetria politica ocidental e a inven o de uma democracia melhor 
adaptada s caractersticas plurais da sociedade africana. Conciliar os dois princpios de legitimidade da democracia, tais como: a sua 
ambi9託o universal e os efeitos sobre as vrias fonuias de identidades das na96es. O estudo preocupa-se em entender os efeitos da importa o 
do modelo democrtico para os pases africanos, questiona sua legitimidade e durabilidade frente s culturas politicas diversas. A perspectiva 
de importa9三o se revela no na rplica pura do modelo democrtico, mas em uma reinterpretaro do mesmo, onde a inven 各o democrtica 
passe pela inova9ao cotidiana e a produ o de uma utopia que mobilize a sociedade, levando-se em conta a incompatibilidade fundamental 
entre a democracia e a idia de regulamenta9o poltica das sociedades africanas. 
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O mtodo de anlise cultural verifica o modo de competi9乞o poltica delineada historicamente 

desde a origem da tradi9ao ocidental at6 a modernidade. Procura medir os efeitos da varivel 

cultural em rela 乞o え  representaao do poder e a autoridade legitima, que envolve a hist6ria 

colonial das sociedades conquistadas, suas estruturas politicas e crenas religiosas, bem como 

a assimilaao dos valores transmitidos pelas gera6es passadas aos cidad乞os modernos, e 

conseqentemente o impacto destes valores na constru9ao da democracia atual (OTAYEK, 

1997). 

Nesta dire9乞o, a cultura poltica se imp6e como campo de estudo para os excludos e 

rejeitados: os guetos, as sociedades exticas e no ocidentais, o novo orientalismo e o 

islamismo, bem como, para os pases em desenvolvimento, com sua democracia tnica, como 

no caso do Brasil. 

A religio pode ser considerada por um lado, como express言o de estruturas de significa o 

cristalizadas nos valores, cren9as, representa6es e modos de pensar a identidade tnica que 

organizam e determinam a cultura politica de um pas. Por outro lado, a religi谷o pode auxiliar 

na configura9ao de uma cultura paroquial refutada pela modernidade. Assim, a 

homogeneidade cultural e religiosa pode colaborar na reaflnnaao de uma cultura cvica que 

amplia as chances de uma democracia estvel. 

A consolidaao de uma cultura cvica em pases em desenvolvimento depara-se com a 

variedade de polariza6es sociais existentes nessas na6es. A obediencia aos aspectos 

particulares da cultura ocidental pode ser contradit6ria com fidelidade nacional dos cidad乞os 

nestes pases, e nesta dire9乞o pode indicar a irredutibilidade hist6rica do direito de pensar a 

democracia nestas sociedades. Por isso, deve se fazer uma leitura dos saberes locais, para se 

entender a fabricaao de suas culturas polticas (OTAYEK, 1997). 

Um exemplo 6 a forte influencia da religiao nas condi96es de desenvolvimento do setor 

industrial operadas no inicio dos anos 50 no nordeste da Fran9a destacadas por Berthet e 
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Palard (1997), que buscam compreender os efeitos das estruturas socioespaciais e em 

particular a predominncia do modelo cultutal local na cultura poltica refrtaria e na 

decolagem econmica 

Neste sentido, a formaao cultural local, o fortalecimento e a mobiliza 乞o das culturas 

tradicionais, e a amplia 乞o de uma identidade cvica podem exercer papis importantes nas 

polticas e projetos que visem a superaao do estado de pobreza e conseqente integra 谷o de 

popula6es marginalizadas e excluidas. Mesmo desprovidas e espoliadas de bens materiais, a 

cultura e as tradi96es com seus conhecimentos acumulados e aplicados em projetos de 

integra o social podem ter um papel fundamental 

Um exemplo 6 o resgate de padres tradicionais na prepara 乞o de alimentos, elabora9ao, de 

produtos de artesanato, cantos e danas podem funcionar como elemento-chave na 

reconstru9乞o da identidade coletiva e do capital social. Processos de interven 乞o social devem 

visar prioritariamente ao resgate da auto-estima dos grupos e popula6es marginalizadas, a 

fim de estimular e possibilitar a sua criatividade e o espirito de coopera o 

"A promo9乞o da cultura popular, a abertura de canais para sua expressao, seu cultivo nas 

gera6es jovens [...] cria, um clima de apreo genuno por seus contedos, fara crescer a 

cultura e, com isso, desenvolver a identidade aos grupos empobrecidos", como destaca 

Kliksberg, citado por Rattner (2001, p. 142). 

Nessa dire 乞o, os estudos apontam que o processo de globaliza9ao interfere nas quest6es 

polticas das diferentes na6es e, conseqentemente, novas orienta6es vo sendo 

incorporadas nas cren9as e valores dos seus cidadaos. Neste sentido, faz-se necessrio 

observar o impacto destas mudan9as na cultura poltica dos pases da Amrica Latina 

Segundo Baquero e Pr (1992), o conceito de Cultura Poltica: 
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[...] fornece instrumentos metodol6gicos necessrios para unia compreenso 
sistemtica de orienta6es e comportamento politico, ou seja, em termos gerais, 
pode-se dizer que Cultura Politica se refere ao processo, atravs do qual as atitudes 
dos cidados s含o estruturadas em relaao ao sistema politico (citados por 
BAQUERO e CASTRO, 1996, p.19). 

Assim, por meio do estudo da Cultura Poltica, podem-se conhecer as dimens6es subjetivas e 

psicol6gicas da politica. O comportamento politico de uma sociedade pode ser conhecido por 

meio de pesquisas cientficas e t6cnicas que permitem conhecer o eleitorado e as rela6es 

existentes entre as opini6es sobre democracia e a cultura politica existente 

A cultura consiste nas representa6es coletivas, as quais eventualmente influenciam as 

disposi96es subjetivas das pessoas em relaao aos conflitos participa o democrtica. "Em 

nivel macro, cultura politica se refere aos simbolos e valores que definem as rela6es 

coletivas, tipicamente a na 乞o ou estado". Em nivel mdio estao as regras de "como se 

organiza a coletividade" no mbito das disputas politicas. No nivel micro se funda a politica 

normal, esfera que da forma a identificaao dos indivduos com os valores (STREET, 1993, 

p.103). 

Almond e Powell (1966, p.50-72) explicam Cultura Poltica em termos de seu relacionamento 

com as capacidades do sistema politico. E colocam que, nas novas sociedades,6 comum o 

"dualismo cultural" entre uma pequena elite modernizada ou socializada nas orienta6es 

especificas, universalistas e pragmticas que tipificam a "cultura moderna", enquanto a vasta 

maioria permaneceu amarrada a padres de tradi9乞o rgidos e atributivos (citados por 

CHILCOTE, 1998, p.Z38-9). 

A Cultura Politica 6 uma ferramenta que faz uma ponte sobre a distncia entre os estudos do 

indivduo e os estudos do sistema politico como um todo. Pye (1965, p.7) considerava que a 
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Cultura Poltica fornecia: 

"...um dominio subjetivo e ordenado da poltica..." Assim, a Cultura Poltica6 
oroduto tanto das histrias coletivas como das histrias de vida individuais. Ela 
brota de aprendi7igefls conscientes sobre a poltica. Analiticamente, ela d uma 
forma de anAlise do comportamento para termos como ideologia, esprito nacional e 
valores das pessoas (citado por CHILCOTE, 1998, p.39). 

Sidney Verba inclui na sua anlise sobre cultura as crenas que se identificam com a poltica, 

え naao-estado com as representa6es de seus cidados, e a eficiencia das opera6es e outputs 

governamentais nas polticas sociais; "e com o processo de tomada de decis6es, o input 

poltico" (CHILCOTE, 1998, p.239) 

A interpretaao da teoria sobre cultura poltica se deu em dois niveis especficos de estudos 

empiricos: o primeiro remete aos estudos sobre comunica きo, e o segundo verifica pesquisas 

de socializaao. 

A anlise da esfera da comunicaao se aplica a s institui96es da mass midia, e nessa dire9乞o 

"Pye prop6s uma cultura mundial como um tipo ideal para entender a vida moderna, dividiu 

essa cultura mundial nos estgios de comunica 乞o tradicional, transacional e moderna". Os 

sistemas cibernticos foram formulados por Easton, al6m de outros estudos comparativos 

sobre as culturas politicas de diferentes na6es. Por sua vez, as pesquisas sobre socializa をo 

tiveram influ6ncia, inicialmente, na psicologia dos anos 30, quando foram incorporadas pelas 

teorias de aprendizagem e de personalidade, e em d6cadas recentes, foram agregadas aos 

estudos da antropologia, para combinar cultura e personalidade (CHILCOTE, 1998, p.241-2) 

A relevncia, para a ci6ncia poltica da abordagem sociopsicol6gica da socializaao, esth em 

seu estudo do porqu6 e do como os individuos adquirem cren9as sobre a poltica e a 

abordagem mais ampla da poltica geral, "e em contraste, avalia as conseqencias da 

socializa o para todo o sistema politico e deriva de preocupa6es tradicionais da Ciencia 
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Poltica, como a ideologia, a estabilidade e a forma 乞o cvica" (CI{[LCOTE, 1998, p 242) 

Para Hinimeiweit (1983, p.263), "as principais abordagens referentes a transmissao de valores 

politicos remetem え  demarca 豆o de tres grandes correntes de pesquisas". A primeira dimenso 

se fulnda em pesquisas com adolescentes e crian9as, estabelecendo uma liga o entre a 

apreens乞o progressiva dos fen6menos polticos e as etapas do desenvolvimento cognitivo e 

moral. A medida que avanam na idade, os jovens apreendem a diferenciar as fun6es das 

quais devem se ocupar, ampliando seus conhecimentos das institui96es polticas e cumprindo 

seus papis na sociedade, desta maneira qualificando a "mistura de sentimentos" em um 

sistema de convic96es politicas mais coerentes 

A segundo dimens乞o se deve mais ao freudismo que ao desenvolvimento cognitivo. Para 

tentar explicar as teorias, ao menos em parte, verifica a maneira como os adolescentes ou 

alunos adquirem certos tipos de atitudes polticas que os levam a ter preconceitos em relaao 

as pessoas de cor ou de aparncia distinta das deles, tal como o anti-semitismo, que levam a 

certos comportamentos extremistas ou a alienaao poltica. Exemplos de abordagens 

importantes desta corrente de pesquisa podem ser encontradas nos estudos de Almond e 

Verba sobre a personalidade autorit自ria, e nos estudos comparativos de Block e Haan sobre o 

movimento do protestantismo dos estudantes e militantes americanos sobre a Guerra do 

Vietna (}IIMMELWEIT, 1983). 

A terceira dimens豆o 6 interessante neste estudo por fazer uma an自1ise da influencia que o 

processo de socializaao exerce nas pessoas. Trata-se do sentimento de pertencer a 

determinado grupo, regi谷o ou pas, com estruturas (econ6mica, poltica e social) definidas, 

bem como, os efeitos das representa6es mentais que os individuos incorporam nas suas 

sociedades, suas regras e comportamento politico. S乞o sentimentos e representa6es que 

indicam a tendencia de participar ou no das decis6es nacionais e indicam suas escolhas 

eleitorais. Assim, a socializa9ao 6 um processo permanente desde o nascimento at6 a morte. 
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Portanto no se aplica somente a juventude, mas influencia e recebe influncia de todas as 

reas e etapas da vida humana (HIMMELWEIT, 1983). 

Com efeito, a socializaao poltica 6 o processo de formaao de atitudes polticas nos 

individuos, que se da sob um enfoque geracional ou processo de interiorizaao da Cultura 

Poltica, existente em um meio social por parte das novas gera6es. 

"A relevncia terica da pesquisa sobre Cultura e Socializa9乞o Politica esta em buscar uma 

compreensao das condi96es de estabilizaao da democracia," sendo que a concep9ao de 

democracia deve integrar forma e contedo, institucionalidade e mundo da vida, democracia 

poltica e social, representa9ao e participaao, superando, assim, a vis乞o formalista restrita aos 

marcos do liberalismo, que prevaleceu em boa parte dos estudos nas quatro 自  ltimas d6cadas 

(SCHMIDT, 2000, p. 106). 

A primeira fase das pesquisas sobre socializaao poltica nos EUA teve forte influ6ncia do 

behaviorismo e do Rincionalismo. Na Europa, observou-se a influencia do pensamento 

filos6fico e sociol6gico na linha marxista, weberiana, fenomenol6gica, estruturalista e a teoria 

critica frankfurtiana pautando mais pela linha crtica. 

Apesar de haver um 、  entendimento de que o campo da poltica 6 para adultos, desde os estudos 

de Herbert Hyman (1959) detecta-se que ha uma precocidade na formaao de atitudes 

polticas, pois, dependendo do incentivo que as crian9as e jovens recebem pelas ag6ncias 

socializadoras, elas se sentiro capazes para participar das decis6es que afetam a fa.milia, a 

escola, a comunidade e a midia. Pela participaao, iro・  desenvolvendo um sentimento de 

compet6ncia para, mais tarde, influenciarem nas decis6es da esfera pblica e poltica, ou, na 

anlise de Gabriel Almond e Sidney Verba (1965), em The Civic Culture, sobre o sentimento 

de eficacia subjetiva, que 6 a maior confiana do individuo de que pode influenciar nas 

decis6es nas vrias esferas de poder. 
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Entre as contribui96es para o avano dos estudos de socializaao politica dos adolescentes, 

com vistas a designar a formaao de adultos participativos, pode-se destacar: a) os estudos de 

Hyman (1959) que aborda tr6s 白  reas de investiga 乞o (a participa9谷o poltica, a orienta o 

poltica e; a verificaao das tend6ncias autoritrias versus tend6ncias democrticas), b) as 

pesquisas de Easton e Dennis (1969), que centraram suas anlises na formaao de atitudes 

acerca da autoridade constituda desde a infncia e na anlise do sistema politico. Esses 

estudos reconhecem que socializa 乞o poltica ultrapassa o campo politico partidrio 

No entanto, pode-se observar a existencia de varia6es nos conceitos dos estudos franceses e 

norte-americanos. Como observa Alfredo Joignant (1997), existem severas criticas opondo-se 

as orienta6es tradicionais e metodol6gicas da pesquisa de dire9o behaviorista e prop6em 

linhas de pesquisa mais ambiciosas. Assim, as no96es sobre a funao das rela6es sociais ou 

meio social e de contexto sao relativamente ignoradas na Frana e largamente usadas na 

literatura norte-americana sobre socializa 乞o poltica 

Levanta-se a reflexo sobre a relevncia sociol6gica das pesquisas quantitativas de 

socializa 乞o poltica. Analisa-se, por um lado, a predominncia das pesquisas behavioristas 

sobre o processo de transmissao de valores e sentimentos dos pais a s crianas e, por outro 

lado, as estrat6gias de pesquisas com as quais se observa o efeito do contexto, a imersをo do 

individual no social, tais como networks, ou a hist6ria particular das conjunturas e mudanas 

de atitudes e critica a continua dominaao das pesquisas empiricas nas correntes da psicologia 

social americana (JOIGNANT, 1997). 

Nesse sentido, destaca-se a importante contribui9o dos estudos de Percheron (1972, p.l4'7), 

que entende a socializaao como um processo permanente que ocorre por toda a vida. Para 

ela, no existe uma continuidade entre infncia e a vida adulta: "...os adultos s乞o mais estaveis 

e, na adolescencia, h uma ruptura com o mundo infantil e um emprstimo das idias dos 
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adultos, assim os eventos podem modificar as atitudes constitudas". 

No entanto, Lagroye (1994) destaca que a diversifica 乞o da bibliografia sobre a socializa o 

poltica no eliminou a forte influencia dos autores noite-americanos. As novas t6cnicas no 

tratamento dos dados e a prud6ncia crescente em rela 乞o え  s no96es levaram a uma anlise 

mais crtica e encorajaram a continuidade de novos estudos sobre o tema. 

A socializa o poltica no se reduz a aquisi9乞o de atitudes dos jovens, mas delineia um 

estado de conhecimento especializado exposto de maneira discursiva. Em sua tese, Percheron, 

amplia as medidas dos efeitos da socializaao poltica, sem confrontar a riqueza do saber e a 

intensidade das crenas adquiridas, dentro de um reencontro singular entre os sistemas de 

julgamento dos jovens e quest6es mais especificas que produzem significa o, como a 

satisfaao social da escolaridade e a identificaao dos jovens com valores e categorias 

constitutivas de uma cultura poltica (LAGROYE, 1994). 

A pressuposi9乞o culturalista 6 a da. predominncia de um fundamento comum de crenas que 

fornece esbo9o de uma identidade coletiva singular em qualquer pas ou na o. Porm, no 

estudo sobre o mito da excepcionalidade francesa, a autora nao renunciou ao privil6gio de 

uma concep9ao conflitual das modalidades e dos efeitos da globaliza 乞o no comportamento 

da juventude, nem deixou de destacar a freqencia das atitudes polticas inseparveis das 

atitudes morais e a forte influencia das variveis religiosas (LAGROYE, 1994). 

As opini6es que dirigem a concep9乞o da poltica e o direito falado sao situa6es geralmente 

pertencentes ao espao e ao exerccio da autoridade exclusiva dos adultos. As opini6es dos 

adultos s乞o assimiladas pelos jovens atrav6s da socializa o poltica. Por meio da educa9ao 

familiar os adolescentes incorporam a sensaao. de serem sujeitos n乞o aut6nomos, ento, a 

escola surge como a principal responsvel pela formaao moral do adolescente, tanto da 

forma9ao civica e politica, quanto da psicologia da educaao sexual (LAGROYE, 1994) 
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A ades乞o a normas e valores comunit自rios e a aceitaao de categorias constitutivas dos 

sistemas de julgamento e atitudes de natureza ideol6gica e religiosa so os elementos que 

influenciam a socializa9ao poltica dos adolescentes. A socializaao politica no consiste em 

um processo univoco de essencial didtica, mas d-se como resultado de uma pluralidade de 

aprendizagens que no se restringem ao indivduo. 

Assim, a aquisi9ao de atitudes polticas esta indissocivel das dimens6es do comportamento e 

do julgamento moral, aliada a s concep96es de valores religiosos, ao comportamento das 

familias e a defesa dos valores morais, bem como ao conservadorismo ou liberalismo de suas 

prticas polticas. Atualmente, os jovens absorvem simbolos criados por mecanismos de 

identificaao com o discurso repassado pelos meios de comunica o, seja discurso explcito, 

seja velado. 

No contexto da evolu9ao da sociedade, a eleva9乞o dos nveis de instru9o, os efeitos 

geracionais e as prticas religiosas trazem profundas conseq6ncias para a pauta poltica, com 

uma concep9o geral das institui戸es permitida pela ampla informaao das regras e pela 

familiarizaao permitida pela televisao. Al6m do contexto sociopolitico que valoriza certos 

comportamentos com os quais se identifica uma unidade familiar, verifica-se a sele をo dos 

princpios de julgamento que realiza a transmissao de modelos de educaao para a juventude 

A imbricaao de atitudes e comportamentos concementes a moral, a vida familiar e 

profissional, as preferncias e atitudes polticas, bem cOmo fatores estruturais colaboram para 

a socializaao poltica dos jovens. Assim, hist6ria e o tipo de famlia, grupos e classes sociais 

correspondem a modelos de educaao e cultura especficos. 

As pesquisas sobre socializa o de adolescentes e adultos se fortalecera nos EUA na d6cada 

de 70 com os estudos de Jennings e Niemi. Entre os estudos merece destaque a obra 

organizada por Roberta S鳩ei (198の- Political learning in adulthood:a sourcebookげtheory 

and research, a autora defende a exist6ncia de um processo permanente de socializa o 
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resultante do conjunto de experincias vivenciadas. 

Nos estudos clssicos de cultura poltica as variveis independentes e condicionantes da 

socializaao politica s乞o: idade, genero, escolaridade, situa o econmica, ocupa o 

profissional, raa, religiao geraao e localiza 谷o geogrfica e tem sido consideradas para a 

anlise da forma 乞o de atitudes politicas, pela literatura consultada. 

A Socializa 乞o Poltica 6 um elemento e s6 pode ser compreendido no conjunto do sistema 

poltico; sua fuln 乞o 6 propiciar condi96es psico-culturais favorveis a persist6ncia do sistema, 

"mas persistencia inclui tanto a estabilidade quanto a mudana, e a socializaao no se 

confunde com a reprodu9乞o do status quo, na medida em que pode potencializar os elementos 

de estabilidade do sistema." (SC 

 

T, 2000, p. 105) I II・  

 

A socializa 乞o politica 6 permanente e nao tem um padro universal. Depende das quest6es 

hist6ricas, sociais e culturais e d-se por meio das agencias socializadoras, tais como familia, 

escola, grupo de referncia, igreja, ambiente de trabalho, partidos, movimentos sociais e 

midia, que concorrem na estruturaao de atitudes que possam incrementar ou no o capital 

social de uma comunidade. 

Atualmente, observa-se que, sob o impacto das novas tecnologias, as agencias socializadoras 

passam por profbndas transforma6es. Na familia, a menor presena da m乞e em casa, devido 

acrescente inser o das mulheres no mercado de trabalho, reduz o tempo de convivncia 

familiar dos pais com os filhos. A escola, por sua vez, viabiliza e refora a crena na geraao 

de capital humano8, requisito para inser 乞o dos jovens no mercado de trabalho, mais 

competitivo e excludente. 

Neste sentido observa-se que as pesquisas realizadas por Nazzari (1995) e Schimdt (2000) 

detectaram que a socializaao politica dos jovens no privilegiava a formaao do capital 

8 Capital Humano 6。 investimento feito em educaao e qualiflcaAo profissional. 
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social entre os jovens. Capital este, que poderia gerar alternativas para inclusao da maioria 

dos jovens em novos espaos democrticos, com alternativas de cooperaao e confiana 

mtuas para solu弾o dos problemas das comunidades. 

No caso brasileiro, observou-se que um dos principais agravantes da exclusao dos jovens em 

relaao a participaao poltica esth relacionado ao princpio da cidadania regulada pelo status 

quo das profiss6es, item apresentado como s6rio obstaculo para o fortalecimento da 

democracia em nosso Pas, no estudo sobre socializaao politica e constru9乞o da cidadania no 

Paran (NAZZARI, 1995)9 

Como a escola socializa para a formaao do capital humano, cabe analisar o efeito deste 

fenmeno sob o impacto do processo de globaliza9乞o que excluiu a maioria das pessoas das 

formas de trabalho assalariado e a ironia de formar os jovens para o mercado de trabalho que 

esta em plena decad6ncia, tal como 6 conhecido tradicionalmente. Assim, os jovens na 

atualidade deparam-se com outra realidade. Os baixos indices de emprego formal e as 

carncias de perspectivas so os b nicos valores oficialmente oferecidos. Mesmo a moral 

civica est, na maioria das vezes ligada, ao trabalho - mas os jovens no t6m como se 

msenrem e participarem e nem mesmo "as mercadorias socializadas pela publicidade que eles 

tamb6m no t6m meios de adquirir, legalmente pelo menos" (FORRESTER, 1997, p.63-4) 

A exclus乞o social, tpica das sociedades perifricas neste s6culo XXE, revela-se na fome, na 

falta de condi96es bhsicas de sade, de moradia e de transporte e, principalmente, no 

desemprego e falta de expectativas dos jovens em rela9ao ao futuro. A amplia o destes 

problemas deve-se aos efeitos perversos da acumulaao concentrada de riquezas do prprio 

sistema econmico capitalista 

Assim, impulsionada pela globaliza9乞o, a ag6ncia socializadora familiar ja no cumpre o seu 

9 Ver no estudo de Nola Kortner Aiex (199哉 a experincia de educaao alternativa que explodiu nos EUA, na qual os pais assumem a 
responsabilidade da primeira fase da educa9o escolar das crianas. 
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papel tradicional. As mes se inseriram no mercado de trabalho e, por isso, passam menos 

tempo com os filhos, e estes passam mais tempo na frente da televiso'0. Por sua vez, a 

escola, ironicamente, pouco avanou al6m de formar capital humano, conflitando com a 

realidade de que o trabalho, no sentido tradicional, esta em pleno declnio na sociedade atual. 

Assim, a famlia e a escola jh nao conseguem concorrer com os atrativos da midia eletrnica 

na aten 乞o dos jovens e estes passam muito mais tempo em contato com os meios de 

comunicaao" 

Observa-se que os meios de comunica o exercem forte influencia na transmissao de crenas 

e valores, ditam regras e normas, promovem modismos consagrados na letargia dos shoping 

centers, e vendem os produtos capitalistas para o mercado cada vez maior de consumidores e 

menor de produtores. Frente a estas quest6es, a socializa 乞o poltica dos jovens tem forte 

influ6ncia da midia na atualidade, e este tema se examina a seguir 

1.3.2 Midia, cultura e socializa 谷o poltica 

Notadamente, 6 importante destacar que a influencia da midia alterou o processo tradicional 

de socializaao, pelos meios de comunica9をo de massa, no final do s6culo XX, como observa 

Neil Postman (1999, p.58). Afirma esse autor que "o desaparecimento da infncia, tal como 

10 Coleman (1961), no seu estudo The Adolescent Sociely: the social lfe the teenager and impact on education, baseado no estudo de 10 
escolas da regi喜o de Chicago, distingue capital social da famlia e fora dela e coloca que a deficincia da ausncia dos pais na transmisso do 
capital humano prqjudica o capital social dos filhos. 

n A socializa o no se d exclusivainente no trabalho, pois s6 uma pazte minoritria da popula 三o trabalha para alguma empresa. O tempo 
dedicado ao trabalho representa um dcimo de nossas vidas. A famlia, os parentes, o bairro, a cidade, a escola, os esportes, o tempo vago, os 
lugares de culto, de tratamento, os partidos, os clubes, os crculos sao todos agentes de socializa9喜o. Assim, destaca-se a necessidade de 
oferecer aos jovens uma forma9喜o tica e ensinar tambm o no-trabalho, ou刈a, atividades ligadas ao tempo livre, a fim de reprojetar a 
prpria existncia no 6 cio criativo (MASI, 2000, p. 261). 
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foi concebido, onde a escola e a burguesia haviam definido as fronteiras entre o mundo 

infantil e do adulto, esta sendo alterado pelos meios de comunicaao". A vergonha e a 

curiosidade, elementos que fazem parte do mundo da criana, sao enfraquecidos pelo excesso 

de informa6es sem fundamento crtico. A televisao, entao, criou pseudo-adultos e 

homogeneizou as mentalidades. As crianas no precisam buscar sanar a curiosidade, a 

mercadoria da informaao ja vem pronta para ser consumida, pois a televiso revela tudo para 

todos. 

No seu estudo sobre os meios de comunica 谷o, Armand Mattelart (2000, p.162-3) observa a 

fatalidade da monocultura e da hegemonia linguistica, discutida por G. H. Wells, que coloca a 

posi9きo de vrios antrop6logos em "rela 谷o dos fluxos culturais internacionais nas culturas 

locais e constataram que a existencia de uma globalizaao da cultura no resulta na 

homogeneiza9ao do planeta, mas num mundo cada vez mais mesti9o", verificado nas u ltimas 

d6cadas. 

Assim, os conceitos de hibridaao e mesti9agem explicam essas combina6es e reciclagens 

dos fluxos culturais internacionais pelas culturas locais. Desmistificando o conceito de 

modernizaao euro-americana como principal referncia de desenvolvimento, os conceitos de 

hibrida きo e mesti9agem apontam para uma reformula9ao do moderno com o tradicional e 

criam bases para suas prprias indstrias culturais e campo de cria 乞o artistica 

(MATTELART, 2000)12 

A condi9乞o de consumidor ou passageiro solitrio passa por uma rela o contratual com a 

sociedade... "Nos no-lugares de circula9谷o, tais como auto-estradas e vias areas; de 

consumo (hipermercados); e de comunicaao (telefone, fax, televis瓦o e redes), cohabita-se 

sem haver vida em comum". Esses n5o-lugares empiricos que geram um novo pensamento e 

12 No mercado,6 importante observar como as novas tecnologias esto sendo incorporadas pelos cidados brasileiros. E comum ver, nas 
ruas das grandes cidades brasileiras, trabalhadores do mercado informal das classes pobres usando celulares e outros elefroeletrnicos. 
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novos tipos de rela96es com o mundo pertencem え  p6s-modernidade, em que, diferente dos 

lugares da modernidade, s乞o triplamente simb6licos: identit 自rios, relacionais e hist6ricos 

(MATTELART, 2000, p.165). 

Tamb6m Norbert Elias (1994), em seu estudo sobre transforma6es ocorridas na rela 乞o entre 

o indivduo e a sociedade, final do s6culo XX, destaca como esta rela 乞o 6 compreendida, 

bem como qual6 a sua imagem, o seu habitus e a sua identidade e que est sujeita a 

transforma6es muito especficas. 

Ela vive e viveu, desde pequena, numa rede de depend6ncias que no lhe 6 possvel modificar 

ou romper pelo simples giro de um anel mhgico, mas somente at6 onde a prpria estrutura 

dessas dependencias o permita; vive num tecido de rela6es mveis que, a essa altura, ja se 

precipitaram nela como seu carter pessoal...". O problema 6 que em cada associa 谷o de seres 

humanos, este contexto funcional tem uma estrutura muito especifica (ELIAS, 1994, p.22) 

Numa palavra, "cada pessoa que passa por outra, como estranhos, aparentemente 

desvinculados, na rua, esta ligada a outros por laos invisiveis, sejam, esses la9os de trabalho 

e propriedade, sejam de instintos e afetos" (ELIAS, 1994, p.22) 

Por sua vez, Werner Stark (1978) observa que a natureza humana 6 autocentrica, e os 

indivduos priorizam as suas necessidades, satisfa6es e desejos. Porm o processo de 

socializa 乞o pode desenvolver sentimentos solidrios. A idia de solidariedade 6 baseada no 

conceito de halocentrismo, que 6 a habilidade de identificar-se com os outros, e pode 

encorajar o engajamento nas atividades sociais cooperativas 

Nesta dire9o, pode se destacar as implica6es da cultura poltica hbrida e da forte influncia 

dos meios de comunica9ao da conjuntura mundial sobre o comportamento dos jovens 

brasileiros. Sabe-se, porm, que os meios de comunicaao so fortes agencias socializadoras 

dos jovens na atualidade. Nesta dire9豆o, a mdia poderia, por meio da socializa9ao, colaborar 
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para o incentivo e fortalecimento dos la9os de solidariedade e confiana, o que por sua vez 

poderia ampliar os niveis de capital social na comunidade. A socializaao politica dos jovens, 

por meio da midia poderia incentivar os indivduos ao desenvolvimento de uma cultura 

poltica mais participativa. Estes poderiam sentir-se capazes de interagir no processo de 

tomada de decis6es, a fim de formarem redes de informaao, trabalho e associativismo, 

fortalecendo a democracia e ampliando as potencialidades de desenvolvimento do pas 

E neste contexto contradit6rio e complexo que acontece a socializa 乞o dos jovens brasileiros 

do s6culo XXI que ora se inicia, bem como surge a emergencia de ampliar a igualdade de 

oportunidades dos cidadaos e de diminuir a servidao imposta pela pobreza. Diante disso, cabe 

investigar qual o perfil atitudinal que esta sendo forjado na geraao juvenil das 自  ltimas 

d6cadas e se ele 6 capaz ou nao de incrementar o capital social, via processo de socializa o 

dos jovens brasileiros. Considerando a possibilidade de haver este incremento, pode-se 

argumentar que isto possibilitaria o surgimento de uma comunidade cvica, capaz de gerar 

espaos sociais para revitalizar a democracia e o capital social, assunto do prximo item. 

1.4. Capital Social e Comunidade Cvica 

1.4.1 Gnesis e desenvolvimento do conceito de capital social 

O capital social tem sua origem nas idias de Tocqueville sobre o sucesso da democracia na 

Amrica como conseq ncia da capacidade de coopera9ao e conviv6ncia comunitria das 
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pessoas. Posteriormente, o capital social surge como uma ponte alternativa multidisciplinar 

para redefinir as rela6es entre o Estado e a sociedade, apontando para formas de participa o 

polticas diferentes dos padr6es tradicionais de comportamento politico. 

Sua express乞o na ifiosofla 6 salientada na consciencia da necessidade da convivencia pblica, 

e remete para "a leitura de Maquiavel (1995) e do conceito de virtus (que significa a energia e 

6utilizado para descrever o ethos patritico dos guerreiros romanos)". A supera 谷o do 

misticismo na formulaao te6rica do Estado, a dimens言o das virtudes cvicas era recurso 

essencial para o bom funcionamento da naao. Tocqueville (1995) apontava "a convivncia 

comunitria como responshvel pelo sucesso da democracia na Amrica". Por sua vez, Mill 

(1981) "j alertava para o fato de que o cidadao passivo 6 preferido pelo governo de um ou de 

poucos, enquanto o cidad乞o ativo 6 desejado pelo governo da maioria" (BAQUERO, 2001b, 

p. 26-7). 

O conceito refere-se a caractersticas presentes nas redes sociais informais desenvolvidas 

pelos indivduos no cotidiano, normas de reciprocidade, informaao e confiana que podem 

propiciar beneficios diretos e indiretos, pessoais e coletivos para a bem-estar da comunidade 

Seu alcance vai desde o estudo da famlia e grupos sociais restritos, at6 situa6es macros de 

sociedades mais complexas, permitindo o entendimento do funcionamento das institui96es 

politicas implementadas. 

O capital social iniciou sua sistematiza9読o na d6cada de 1980 e foi aprofundado nas pesquisas 

desenvolvidas nos anos 1990. "Empregado inicialmente por G. Loury, foi desenvolvido sob 

diferentes abordagens por autores como James Coleman, Robert Putnam, Peter Evans, Nan 

Lin, Robert Rotberg e Lucian Pye, entre muitos outros" (SCHMDT, 2001, p.12 1) 

O aprofundamento dos estudos sobre capital social ganhou fora em diferentes pesquisas 

realizadas em vrias partes do mundo e a principal preocupa 乞o destes estudos pauta-se em 

como viabilizar o bem comum no contexto contemporneo. Para Lin (2001), capital social 
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um bem individual. Este estudo baseia-se, entretanto, na perspectiva de Coleman (1990) e 

Putnam (1996a) que, entre outros autores, definem o capital social como bem da comunidade. 

Na reinterpretaro da teoria do capital de Marx, verificada no estudo Lin (2001) observa-se 

que, o capital 6 o ponto de partido do mercado e parte integrante da divisao social do trabalho 

e da mais-valia apropriada pelos capitalistas detentores dos meios de produ9豆o, numa 

sociedade dividida por classes. A primeira reinterpretaro foi a teoria do capital humano, com 

origem nos estudos de Adam Smith, analisada por Johnson, Schultz e Becker, que 

relacionaram o capital ao investimento em conhecimento e qualificaao do trabalhador. Estes 

estudos implicaram na mudana acerca da estrutura social, na qual a sociedade nao6 

compatvel com a divisao em classes, mas com hierarquias de diversos graus de capitalistas e 

com grau de mobilidade, "onde o trabalhador passa a ser um investidor e a qualifica9谷o da 

mao-de-obra para suprir as demandas do mercado passa a ser a t6nica das discuss6es sobre 

educa9乞o e rendimento" (SCHMIDT, 2001, p.121) 

Resgatando a perspectiva de classe social em sentido marxista, Bourdieu aponta o capital 

cultural como a aquisi9乞o e reprodu9ao da cultura dominante e seus valores, impostas pelas 

classes dominantes. Assim, "as teorias do capital social erguem-se sob a reinterpretaro da 

teoria marxista do capital, propondo novos mecanismos de coopera o e autonomia das 

diversas esferas sociais ante as rela6es econ6micas" (SCHMIDT, 2001, p. 121-2) 

A funao econ6mica do capital social 6 a de reduzir os custos das transa6es associadas com 

mecanismos de coordenaao formal, contratos, hierarquias, regras e burocracias entre outros, 

monitorando o cumprimento dos contratos, ativando as a6es coordenadas, importantes para a 

economia moderna, mais complexa e tecnologicamente mais sofisticada, que viabiliza a troca 

de informa6es, O capital social oferece vantagens de efici6ncia al6m da coordena9o t6cnica 

"Os trabalhadores sao autorizados a tomarem decis6es prprias ganhando efici6ncia, 

incentivados pelo sentimento de cooperaao" (FUKUYAMA, 1999, p.4) 
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Para muitos economistas, o capital social surge espontaneamente como produto itinerrio 

para colaborar na solu9ao dos "Jogos dos Dilemas dos Prisioneiros", diante da falta de 

cooperaao e deserao em relaao ao equilibrio dos jogadores nas a6es coletivas. Tem a 

funao de reabilitar qualidades e desenvolver a reputa 乞o de conflabilidade e honestidade nas 

pessoas e nas institui96es em suas intera6es no mercado e nas transa96es comerciais. Neste 

sentido, o capital social coaduna com o que foi observado por Adam Smith, no sentido de 

colaborar no desenvolvimento da sociedade burguesa, industrializada e prudente 

Comprovando esta hiptese, "Robert Ellickson e Elinor Ostrom catalogaram casos empricos 

de normas cooperativas que resultam na intera9乞o comunitria e na melhora da convivncia 

social e politica" (FTJKUYAMA, 1999, p.9-10) 

O crescimento das economias 6 indicado, segundo Peres (2002, p.1), por um conjunto de 

estoques de capitais, que formam o chamado pentgono de desenvolvimento, no qual fazem 

parte o capital fisico (constru96es, tecnologia, equipamentos, etc.), o capital financeiro 

(crditos, poupanas, ttulos, etc.), o capital humano (educa o, sade, etc), o capital natural 

(solo, subsolo, clima, etc.) e o capital social (redes de confian9a, grupos, civilidade, etc), que 

forma o quinto ngulo do pentgono. Assim, o capital social, na perspectiva econ6mica, 

"verifica os nveis de crescimento das regi6es, que contam com algumas vari自veis dos outros 

capitais e propicia o fortalecimento das rela6es sociais e amplia o envolvimento dos cidados 

nas quest6es polticas referentes ao bem pblico" 

A fun9乞o politica do capital social6 ajudar a democracia na "arte da associa9o". A 

propensao para ao associativismo e a participa o em associa6es voluntrias colabora para 

combater o individualismo. Juntos, associa6es civis fortes e interesses individuais fracos, 

come9am a fortalecer a participa 乞o das pessoas na vida poltica, tal como partidos politicos e 

interesses de grupos podem servir como escola de cidadania quando incentivam hbitos de 

coopera9ao que podem eventualmente incrementar os interesses na vida p丘blica. "A 
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sociedade civil prepara-se para balan9ar o poder do Estado e proteger os indivduos. Assim, o 

capital social 6 vital para o funcionamento formal das institui96es pblicas" (FUKUYAMA, 

1999, p.5-6) 

Uma revisao da literatura em torno do debate recente sobre capital social apresenta, por um 

lado, elementos do culturalismo defendidos por Putnam (1996) e a rea 乞o neo- 

institucionalista defendida por Evans (1996). Uma polarizaao nasce deste debate. A primeira 

deposita na evolu9乞o hist6rica do sistema politico a existencia de pr -requisitos 

desenvolvimentistas que facilitam a implantaao de polticas pblicas. A outra situa o 

considera o surgimento de autonomia institucional inserida no cotidiano da sociedade 

Os estudiosos enfatizam a correla9乞o entre o grau de confiana geral e as normas de 

coopera9ao prevalecentes na sociedade. Assim destaca-se que, quanto menores as diferenas 

entre ricos e pobres, maior 6 o capital social, mais ampla 6 a participa o em associa6es, 

melhor 6 a renda e melhores as prticas produtivas, na agricultura e na indstria. Assim, a 

coopera9乞o com a administraao p貢blica melhora a qualidade dos servi9os pblicos na 

educaao, na sade, entre outros. 

Nesta dire9o, o debate, centrado na autonomia do Estado e nos efeitos da dispers乞o das 

institui96es pblicas, foi realimentado com as publica6es de Robert Putnam (1993 e 1995) e 

Peter Evans (1996). Incorporando o conceito de capital social, inicialmente desenvolvido pelo 

soci6logo James Coleman, ambos os autores "procuraram demonstrar as condi96es sob as 

quais as institui96es pblicas conseguem mobilizar os recursos sociais, para alcanar um grau 

elevado de bem-estar coletivo" (ABU-EL-HAJ, 1999, p.68) 

A perspectiva institucional de capital social filia-se Axel Fredrik Uglia Hadenius (1996). Para 

o autor, a pluralidade e a autonomia organizacional da sociedade civil dependem do Estado e 

das doa6es individuais, para o desenvolvimento das estruturas democrticas com base 

popular. Tais estruturas geram, mais adiante, redes de trabalho e de capital social entre a 
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sociedade civil e o Estado, com maior participa 乞o dos cidad乞os nas esferas de decis6es 

polticas. 

Na mesma dire9をo, a perspectiva institucional de Dahi (1956) Sartori (1996), e Huntington, 

(1974) parte da premissa de que o estabelecimento de institui96es formais, com o objetivo de 

controlar o abuso do poder,6 essencial para alcan9ar o bem comum. Estes estudos sugerem 

que os interesses societais devem ser alcanados dentro dos marcos do processo democrtico 

(O"Donell e Schmitter, 1986; Diamond, 1994), na medida em que o desenvolvimento da 

sociedade civil nao seria suficiente para a consolida 乞o da democracia. No entanto, "a 

experi6ncia hist6rica tem mostrado que a separa9ao entre as perspectivas culturalistas e 

institucionalista esta longe de refletir o que acontece nas sociedades contemporneas" 

(BAQUERO, 2001a, p 26-7). 

O espa9o p自blico precisa de interesse, participa 谷o e demandas de ambos os lados, tanto dos 

6rgaos pblicos, quanto da iniciativa privada. Em contrapartida, a estrutura de organiza 乞o da 

sociedade civil propicia a cria9ao e fortalecimento de redes de trabalho social que podem 

colaborar para diminuir a exclusao social e levar a estabilidade democrtica aos diversos 

pases. Para isto faz-se necessrio levar em conta as caractersticas culturais de uma dada 

comunidade, verificando se a mesma contribui para fomentar a propensao das pessoas para o 

associativismo. 

Na perspectiva cultural, o capital social parte da anlise de como as sociedades incorporam 

cren9as e valores que remetem a um comportamento participativo na esfera poltica, 

delineando uma comunidade cvica que se organize em tomo do bem comum. Neste estudo 

acredita-se que ambas as abordagens sao importantes para a eleva 乞o dos indices de capital 

social de uma comunidade, tanto as polticas pblicas que incentivem coopera 乞o e 

participaao da sociedade, quanto aspectos de cultura poltica de cada pas 

No estudo de Morrow (1999, p.749) destaca-se que o capital social, para Putnam, consiste em 



57 

1) redes de trabalho com as quais se constitui uma comunidade civica (institui 9 6es, meios, 

recursos e rela6es) voluntria nas esferas pblica e privada; 2) senso de comunidade cvica 

junto com o sentimento de solidariedade e igualdade com os outros membros da comunidade; 

3) normas de coopera o, reciprocidade e confiana no governo e no firncionamento das 

institui96es - networks; e 4) atitudes positivas em rela9oa s institui96es, associadasa 

facilidade de associativismo e relacionamentos, o que constitui a comunidade cvica e o seu 

bom engajamento e que envolve participaao no processo sustentado e utilizado por cada 

volunt自rio, estado interpessoal das institui96es 

Nesta dire9ao, Vzquez sugere duas perspectivas te6ricas: por um lado, o exerccio da virtude 

cvica dos cidadaos agindo em nome da comunidade, por outro, o desenho institucional com o 

estabelecimento de institui96es formais, com vistas a controlar o abuso do poder, propiciando 

um equilibrio no espao democratico que requer uma cidadania ativa e participante (citado 

por BAQUEROb, 2001). 

O capital social, assim como o capital convencional, tende a ser acumulado cada vez mais por 

aqueles que o incorporaram nas suas rela6es sociais. A forma primordial para a eleva o dos 

indices de capital social esta na confiana, respaldada pelos denominados recursos morais, 

que se ampliam com a prtica e se esgotam se nao forem utilizados. Outra caracterstica do 

capital social (confian9a, normas e redes de rela96es sociais)6 a de ser um bem pblico, ao 

contrrio do capital convencional, que 6 um bem privado 

Em suma, capital social 6 a norma informal imediata que promove a coopera 乞o entre dois ou 

mais indivduos. As normas que constituem o capital social podem ser consideradas desde a 

reciprocidade de dois amigos at6 o caminho mais complexo e elaborado que articula doutrinas 

como o cristianismo e o conflicionismo, verificadas nas suas dimens6es de anlise 



1.4. 2 Capital social: dimens6es de anlise 

As dimens6es de an自lise do capital social podem propiciar a compreens谷o das rela6es 

humanas atuais, eficiencia das economias modernas e condi9ao necess自ria para a estabilidade 

da democracia. O capital social constitui o componente cultural para a sociedade moderna, 

estabelecendo as bases das institui96es informais, das normas legais e da racionalidade, bem 

como "potencializa o alcance das politicas pblicas e das reformas econmicas" 

(FUKUYAMA, 1999 p.1). 

A confiana, as redes e a sociedade civil sao resultado do capital social, mas no se 

constituem por si mesmos. No sao imediatas as normas do capital social, mas podem 

conduzir a coopera 乞o nos grupos e, por esta raz乞o, "so ligadas s virtudes tradicionais, tais 

como honestidade, respeito ao prximo, compromisso, cumprimento dos deveres, 

reciprocidade e outros" (FUKUYAMA, 1999, p. 2). 

Devem-se ressaltar os aspectos negativos do capital social, o que no desqualifica o potencial 

cooperativo das comunidades e grupos. Pode produzir mais externalidades negativas que 

outros tipos de capitais, pode conduzir ao6 dio entre os grupos ou burocracia congenita. O 

capital fisico pode colaborar na fabrica 乞o de armamentos, o capital humano pode ser usado 

para novas t6cnicas de tortura, "mas ambos somente sero operacionalizados se os ndices de 

capital social forem baixos e promovam o aparecimento das m自flas e da corrup9乞o". Outro 

aspecto negativo deve-se ao fato de que "um grupo solidrio pode desenvolver hostilidade 

para com outro grupo, dividindo o mundo entre amigos e inimigos, base de toda a politica" 

(FUKUYAMA, 1999 p.2). 
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No entanto, Fukuyama (1999) destaca que, quando os grupos com capital social produzem 

externalidades positivas, os raios de confiana podem ser ampliados, fortalecendo os 

pequenos e grandes grupos. As sociedades modernas possuem uma srie conc6ntrica e ampla 

de raios de confiana, que pode ser verificada nos amigos, rodas, ONGs e grupos religiosos. 

Por isso,6 importante que as medidas de capital social considerem a verdadeira utilidade das 

redes ou raios de confian9a, ou seja, crculos de pessoas envolvidas em normas de coopera 乞o 

e opera 乞o nas suas dimens6es de anlise. 

A dimens乞o macrossistemica nos estudos sobre capital social envolve as quest6es dos Estados 

em relaao aos cidad乞os na nova conjuntura da globalizaao marcada por profundas 

transforma6es tecnol6gicas e impactos nas sociedades modernas, bem como o 

desenvolvimento econmico e a democracia. Em nivel microssist6mico, envolvem-se as 

quest6es de identidade e confian9a nas estruturas sociais, onde os indivduos recebem 

influ6ncia da cultura e socializaao poltica, no sentido de absorverem crenas e valores de 

confiana e cooperaao. Essas crenas e valores podem potencializar estruturas emocionais, 

psicol6gicas e morais de coopera9乞o em relaao aos demais cidadaos e institui⑩es, firmando 

sentimentos de eficacia na participa9乞o poltica. Neste estudo, busca-se um entendimento em 

rela9ao a ambos os nveis de interpretaao do conceito de capital social 

Nesta dire9をo, as anlises se dividem em trs instncias principais: a) o comportamento 

individual que reflete quest6es psicol6gicas, de identidade, e sentimentos de eficacia das 

pessoas, bem como da auto-estima dos cidados; b) o contexto social que se reflete nas redes 

associativas formais e informais da comunidade, bem como nas quest6es de desenvolvimento 

socioeconmico; e c) o componente institucional que se reflete nas polticas pblicas baseadas 

na horizontalidade das rela6es e na participa 貸o poltica 

No plano individual, destacam-se os estudos de Coleman (1990), que verifica a capacidade de 
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relacionamento do indivduo, sua rede de contatos sociais baseada em perspectivas de 

reciprocidade e comportamentos confl自veis que, no conjunto, melhoram a efici6ncia 

individual. No plano coletivo, o capital social destaca-se nos estudos de Putnam (1996a) por 

ajudar a manter a coesao social, pela obedi6ncia s normas e leis. No plano institucional, 

salienta a negocia9ao em situaao de conflito e a preval6ncia da coopera o sobre a 

competi9きo. Assim, de maneira geral, tanto nas escolas como na vida pblica, o capital social 

resulta num estilo de vida baseado na associaao espontnea, no comportamento cvico e 

numa sociedade mais aberta e democrtica. 

Para Putnam (1996b), o capital social reflete o grau de confian9a entre os atores sociais, o 

grau de associativismo e o acatamento a s normas de comportamento cvico que privilegiem o 

bem pblico. Por sua vez, as dimens6es de anhlise classificat6rias abordam a identidade cvica 

e a participaao das pessoas em grupos e associa⑩es. Nesta perspectiva, segundo Page e 

Chastenay (2003), s乞o trs as dimens6es do capital social: a) a dimens乞o da identidade; b) a 

dimensao igualitria; e c) a dimenso de participa o 

Entende-se que a dimenso de identidade aborda fatores que estimulam a identidade cvica, 

tais como a formaao de clusters (grupos, agrupamentos ou aglomerados) que revelam uma 

depend6ncia mtua e responsabilidade coletiva para a produ9乞o dos bens privados e pblicos 

Al6m disso, verifica quest6es sobre a diferena de atitudes em relaao え  s diversidades 

linguisticas, religiosas, tnicas e geogrficas 

A dimens乞o igualitria preocupa-se em verificar as atitudes das pessoas no espao pblico, 

analisando as diversidades da sociedade contempornea impostas pela globalizaao e pelo 

consumo. Essa anlise deve verificar se essas diversidades remetem as pessoas ao 

individualismo e a diferentes representa6es da identidade coletiva que podem levar ao 

desenvolvimento de novos padres valorativos ou reforar os que ja existem nas rela96es 

sociais. 
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A dimensao de participa9乞o levaria os cidados a se engajarem em associa6es volunt自rias e 

na vida cvica, o que potencializaria a eleva9ao dos ndices de capital social ampliando os 

beneficios sociais e materiais para a sociedade. Nesta perspectiva, analisa-se a participa 乞o 

atual, revelando ndices de participa 乞o; a participaao futura, que projeta a inten 乞o dos 

indivduos em participar; e a participa 谷o efetiva, quando os indivduos se sentem estimulados 

para a participaao em associa6es e empoderados pelos sentimentos de eficacia politica no 

presente. Para medir os niveis de capital social de uma comunidade, um elemento importante 

nesta anlise 6 a verifica9をo da confiana dos cidad乞os nos governantes e personagens 

politicos, pois a confian9a interpessoal, social e nas institui96es pode potencializar a 

cooperaao e desencadear comportamentos participativos 

A participa9ao politica ampliada pela confiana social determina formas de associa6es 

estruturadas que, por sua vez, influenciam no civismo dos cidados. Nesta dire9ao, "se prop6e 

uma an自lise baseada na perspectiva de horizontalidade, para avaliar o envolvimento das 

pessoas em atividades associativas". Assim, invs de se examinar preferencialmente as 

atividades polticas e econ6micas, examina-se tamb6m, a participa o em outras instncias 

associativas, tais como, por exemplo, os grupos religiosos, artisticos, esportivos e outras 

atividades recreativas e de lazer que servem de referncia para, entao, verificar como isso 

pode refletir-se nas esferas polticas, econ6micas e sociais mais amplas (MORROW, 1999, 

p.'756). 

No sentido de verificar as rela6es polticas e econ6mico-sociais mais amplas, os estudos do 

Sustainable Development Indicator Group (2001) assinalam que as categorias analisadas nos 

grupos estudados incluem as variaveis culturais, as rela6es informais, a informa o social e 

as institui96es sociais. 

As vari自veis culturais envolvem a totalidade da sociedade, tais como modelos e padres de 
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comportamentos transmitidos, cren9as, institui96es, e todos os outros produtos do trabalho 

humano e pensamento tpico da popula をo ou da comunidade em um perodo de tempo 

(crenas, mitos e lendas, normas sociais e valores) 

As rela6es informais s議o as rela96es casuais entre os indivduos fora das organiza6es sociais 

formais, incluindo amizade entre os mesmos. Entres as rela6es informais destaca-se a 

capacidade do sistema de produzir servi9os e experincias (cuidado, aten6es, vigil含ncia, 

investimento e organizaao pessoal) 

A informaao social observa a soma total de todo conhecimento derivado de estudos, 

experi6ncias ou instru96es, a soma ou s6rie que pode ser compreensao, descoberta ou 

aprendizado (hist6ria, leis, conhecimento social) 

E as institui96es sociais sao grupos de pessoas que se unem para, juntas, terem uma proposta 

comum de certos privil6gios, obriga6es, metas, ou objetivos distintos e dependentes dos 

membros individuais (comunidade, organiza96es de servi9os comunit自rios, culturais, 

intelectuais, politicas no-governamentais e religiosas, bem como institui96es educacionais, 

institui96es legais, vigilancia sanit自ria, grupos culturais e etnias, extensao familiares, vizinhos 

e governos). 

Tendo em vista as vari自veis acima citadas, o Sustainable Development Indicator Group 

(2001, p.1) define capital social como "the infrastructure that governs the relationships 

between individuals in a society. This does not includes physical and material assets, which 

fall under Man-made Capital" 

Diante da dificuldade de se contar o n丘mero de membros de cada grupo, deve-se tamb6m 

levar em conta a qualidade das rela96es. Putnam disseminou a defesa do fortalecimento dos 

grupos, chamados por ele de "membership groups". Ele mostrou que somente as grandes 

organiza6es tais como Nature Conservancy ou World Wil認lfe Fund crescem 
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substancialmente, mas a qualidade das rela6es em torno dos membros do grupo nem sempre 

6devidamente verificada. Ele apresenta um capitulo que mostra como, num貢  nico local, pode- 

se desenvolver uma u nica organiza 乞o responsvel e patrocinar incontveis caminhos de 

intera9ao social, "promovendo viagens de bicicletas sem distinao de classes, que levam a 

todos a formarem rela6es pessoais que transbordam efeitos de capital social" (FUKUYAMA, 

1999, p.13). 

Os aspectos comuns dos diferentes conceitos de capital social sao: 1) Todos integram as 

esferas poltica, econ6mica e social e pressup6em que as rela6es sociais influenciam a forma 

como os mercados e Estados operam e, por sua vez, sao influenciados por esses mercados e 

Estados; 2) Todos convergem para a anlise das rela96es entre atores e as formas que podem 

gerar rela6es est自veis e confiveis entre eles, aumentando tanto a eficiencia individual, 

quanto coletiva; 3) Todas apontam que o capital social pode ser fortalecido, mas esse processo 

exige uma gama de recursos de natureza variada; e 4) Na medida em que os bens derivados de 

institui96es pblicas no podem ser apropriados privativamente, as pessoas tendem a apoiar as 

rela6es sociais e as institui96es. "Assim, fica claro que o trao que distingue capital social de 

outros tipos de capital (econmico, cultural, poltico e organizacional) 6 a 6 nfase nas 

vantagens que resultam para as classes historicamente excludas" (BAQUERO, 2001b, p.13- 

15). 

Observa-se que alguns usos relevantes do conceito s豆o as causas e conseqencias do declnio 

do capital social, a rela o entre inovaao cvica e capital social e a utilizaao de polticas 

pblicas para implementar o capital social (SERIANNT e LEWIS, 1998a) 

Ellen Gabriele Ferrazzi Wall e Frans Schryer (1998) revelam a preocupa o em evitar que o 

conceito de capital social seja apenas um modismo e se torne inapropriado para resolver os 

problemas complexos da sociedade. Os autores exploram trs perspectivas do 

desenvolvimento de capital social: 1) para Bourdieu, a relevncia do capital social esta em 
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manter ou desenvolver uma posi9乞o na estrutura social hierrquica; 2) em Coleman, o ponto 

forte esta na conex乞o entre racionalidade econmica e o capital humano; e 3) para Putnam, 

capital social 6 a liga 谷o entre associa6es fortes e a responsabilidade cvica 

Para Bourdieu, o capital social 6 complementar ao capital econ6mico e ao cultural. Por sua 

vez, Coleman descreve capital social como os recursos que facilitam a a 乞o para o 

desenvolvimento econ6mico, e Putnam focaliza os atributos individuais que conduzem ao 

engajamento cvico (BOB e FOLEY, 199Th) 

Na perspectiva de Putnam e de Coleman, o capital social 6 um conjunto de recursos (boa parte 

dos quais simb6licos), de cuja apropriaao depende em grande parte o destino de uma certa 

comunidade. Neste sentido, a no9o de capital social esta prxima da rela9ao feita por 

Bourdieu (1987, p.324) sobre capital cultural e econmico, quando observa que, enquanto a 

classe alta prioriza investimentos econmicos, a classe m6dia procura investir na educaao de 

seus filhos e tamb6m em consumos capazes de simbolizar a posse de meios materiais e 

culturais adequados s regras do estilo de vida burgus, e a classe baixa prioriza o trabalho 

para suprir suas necessidades e propicias a formaao de "um capital social, capital de rela96es 

mundanas (fonte de apoios teis) de honradez e respeitabilidade, muitas vezes indispens自vel 

para atrair ou assegurar a confiana da boa sociedade e, por esta via, de sua clientela, podendo 

inclusive resultar numa carreira politica" 

Desta forma, capital social pode ser visto como forma de inserao da classe mdia nas esferas 

das elites, em que seu valor 6 conquistado por meio de sImbolos. Assim, capital social pode 

ser visto como um conjunto de "recursos e poderes efetivamente utilizhveis" (BOURDIEU, 

1987, p.128). 

A distribui9o social dos recursos 6 necessariamente desigual e dependente da capacidade de 

apropria9乞o de diferentes grupos. Embora Putnam no enfatize esta desigualdade, a 

acumulaao do capital social 6 um processo de aquisi9ao de poder empowerment, 



65 

terminologia que se vem consagrando junto a s organiza6es e institui96es de desenvolvimento 

das comunidades. 

Foram os estudos de Putnam que consagraram como clssicos da literatura econ6mica os 

estudos sobre o quinto estoque de capital social, apontando para sua import合ncia no 

crescimento, al6m dos capitais fisico, financeiro, natural e humano 

Assim, para Putnam (1996a), o nvel de capital social existente em uma sociedade pode 

explicar o crescimento ou declinio do seu desenvolvimento econmico. Tamb6m se observou 

que h uma rela9乞o entre o senso de eficcia poltica das redes sociais e a prosperidade das 

comunidades. O envolvimento e participaao das pessoas em atividades associativas com os 

vizinhos, estruturas cvicas locais e nacionais tem impacto no desenvolvimento econmico e 

no nvel de riqueza das comunidades. 

O autor busca mostrar a diferena existente entre a regi6es do norte e a do sul da It白lia, 

levantando duas possibilidades genricas, quais sejam a modernidade socioecon6mica e a 

forma 豆o de uma comunidade cvica. Em rela 乞o a modernidade socioeconmica nos 丘  ltimos 

s6culos, o acontecimento social e econmico mais importante que se verificou na sociedade 

ocidental foi a Revolu9ao Industrial, que teve, como consequ6ncia, a transformaao dos 

padres de vida, mudana do campo para as fbricas, transforma6es das estruturas das 

classes sociais, evolu9ao do capital fisico e humano e eleva9ao dos padres sanitrios, da 

capacidade econmica e tecnol6gica 

Para os soci6logos politicos, um governo democrtico depende dessa transformaao social e 

econmica. Porm essa modernizaao provoca uma diferena de desempenho entre as regi6es, 

podendo se verificar em uma determinada regiao do pas uma economia avan9ada enquanto a 

outra enfrenta problemas de subdesenvolvimento (PUTNAM 1 996a) 

Os indicadores e os indices de capital social est豆o sendo amplamente utilizados nas ciencias 
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sociais e humanas, principalmente nos estudos que verificam as desigualdades no processo de 

desenvolvimento econmico de alguns pases e regi6es, visto como a principal preocupa9o 

para se viabilizar o bem comum no contexto contemporneo 

1.4.3 Capital social e desenvolvimento socioeconmico 

A primeira teoria do desenvolvimento econmico tem suas origens na anlise de Marx das 

foras internas do sistema econmico que atuam na base do processo de desenvolvimento 

capitalista. Shumpeter atribui o desenvolvimento econ6mico a s transforma6es na rea 

econmica determinadas pelas inova6es que rompem o estado de equilbrio, ou seja, 

introdu車o de novos mtodos produtivos, introdu9o de novos produtos, abertura de mercados 

e descoberta de novas fontes de mat6ria-prima 

Nesta linha de pensamento, Singer (1982) divide as interpreta6es de desenvolvimento 

econ6mico em duas correntes: a que identifica desenvolvimento com crescimento econmico, 

e onde a aus6ncia de crescimento econmico 6 o que caracteriza o subdesenvolvimento, e a 

corrente que distingue desenvolvimento de crescimento, e que v o crescimento como um 

processo de expansao quantitativa, ao passo que desenvolvimento 6 encarado como um 

processo de transforma6es qualitativas dos sistemas econmicos prevalecentes nos pases 

subdesenvolvidos. Assim, crescimento pode ser definido como a expansao do produto real de 

uma economia durante determinado perodo de tempo, sendo condi9ao indispens自vel para o 

desenvolvimento, mas no suficiente 

De acordo com Colman e Nixson, citados por Montoro Filho (1998), desenvolvimento 
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econmico 6 um processo de aperfei9oamento em rela 乞o a um conjunto de valores desejveis 

pela sociedade. E um conceito normativo medido de forma diferente pelas pessoas de uma 

mesma sociedade. 

Assim, para Rosseti (1987), desenvolvimento econmico 6 um processo pelo qual, ao longo 

do tempo, se modificam caracteres essenciais das estruturas social e econ6mica, onde so 

definidores de um processo amplo de desenvolvimento: a) crescimento do produto real per 

capita, associado a gradual melhoria da estrutura de reparti9ao da renda e da riqueza; b) 

redu弾o dos bols6es de pobreza absoluta; c) eleva 乞o das condi96es qualitativas de sade, de 

nutri9ao, de educaao, de moradia e de lazer, extensivas a todas as camadas sociais; c) 

melhoria dos padres de comportamento no plano politico; d) melhoria dos padres segundo 

os quais se combinam os fatores de produ9ao n乞o apenas no plano tecnol6gico, mas tamb6m 

no das rela96es que se estabelecem entre a fora de trabalho e os que det6m propriedade ou o 

controle da capacidade instalada; e) melhoria nas condi⑩es ambientais, quer resultem de 

mudanas nos padr6es de exploraao das reservas naturais bsicas, quer de elimina9ao de 

externalidades associadas a redu9乞o da qualidade de vida; e o gradativa remo9ao de sistemas 

de valores que dificultam a ocorrncia de processos sociais de mudana conducentes ao 

desenvolvimento. 

Para Montoro Filho (1998), o desenvolvimento econmico consiste, al6m de mudanas de 

carter quantitativo dos nveis do produto nacional, nas modifica6es que alteram a 

composi9乞o do produto e na aloca 谷o dos recursos pelos diferentes setores da economia 

"Enquanto o crescimento se refere a incrementos quantitativos, eventualmente medidos em 

valores de elementos fisicos, o desenvolvimento implica em melhorias qualitativas..." 

(BARAN, 1977, p.51). 

A idia de desenvolvimento, portanto, esta necessariamente associada a s condi96es de vida da 

popula 乞o ou a qualidade de vida dos residentes de uma na9言o. Isto vem comprovar que 
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existem grandes dificuldades para se medir o nivel de desenvolvimento de um pas. Segundo 

Baran (1977), o desenvolvimento 6 um processo de transforma 乞o econmica, poltica e 

social, por meio do qual o crescimento do padro de vida da popula 乞o tende a tomar-se 

automtico e aut6nomo, ou seja, para se falar em desenvolvimento se toma necessria uma 

melhoria geral no padro de vida das pessoas. 

Para melhorar a qualidade de vida das pessoas 6 necessrio o desenvolvimento 

socioeconmico que se da por meio da conjugaao dos capitais existentes que envolvem as 

varias reas da vida humana. Peres (2002) destaca as principais formas de capitais: o capital 

flsico (constru96es, tecnologia, equipamentos); capital natural (solo, subsolo, clima); capital 

financeiro (crditos, poupana, titulos); capital humano (educa9をo, sade); e capital social 

(confiana; grupos; civilidade). 

O capital social 6 uma forma de capital que as pessoas ou grupos possuem, assim como 

qualquer das outras formas de capital mencionadas. O conceito amplia e esta totalmente de 

acordo com a teoria neoclssica que predomina nas analises econmicas contemporneas. De 

fato, ele 6 totalmente compatvel com a "racionalidade do comportamento individual" que 

caracteriza as anlises econmicas neoclassicas. Coleman ilustra esta compatibilidade com a 

sugestao de que um indivduo pode fazer um favor a outrem de sua comunidade na hora em 

que o ato pode lhe ser pouco custoso, na esperan9a de receber uma compensaao equivalente 

em tempo em que possa estar mais necessitado. Desta forma sua utilidade ou satisfa o estar 

sendo maxiniizada (PERES, 2002, p. 1-2). 

Na dimens言o do desenvolvimento econmico, o capital social foi resgatado no fim da d6cada 

de 70 pelo economista Gleen Loury e pelo soci6logo Ivan Light, com o objetivo de 

"proporcionar novos caminhos na dire9ao de pensar mecanismos que potencializem a 

capacidade participativa da sociedade" (BAQIJERO, 2001b, p.25) 

Neste sentido, o capital social 6 considerado como importante base facilitadora do processo de 
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desenvolvimento econ6mico. Tamb6m para Rodrigues (2001), o capital social se caracteriza 

como o quinto a ngulo do polgono de desenvolvimento. Isso em face de que indivduos 

isoladamente dbeis se transformam numa for9a quando juntos fazem neg6cios, obtendo 

resultados e servi9os satisfat6rios. A relevncia das variveis macroeconmicas tradicionais, 

como tecnologia, capital fisico e humana, variveis fiscais e monetrias, bem como as 

variveis institucionais, tais como a burocracia, aplicaao da lei, corrup9ao, liberdades civis, 

riscos de conflitos externos, quando amparados em nveis de capital sociais podem traar 

outras trajet6rias no・  processo de desenvolvimento econmico. 

Na economia convencional, o crescimento econmico 6 medido pelo investimento em 

maquinas e equipamentos, infra-estrutura, tecnologia, educa9ao, mo-de-obra qualificada e 

efici6ncia das polticas pblicas (fiscal e monetria).'3 Da mesma maneira que, em nivel 

micro, as firmas t6m diferentes produtividades com a mesma quantidade de recursos, em nivel 

macro tem-se diferentes produtividades em algumas comunidades, regi6es ou pases que 

possuem dota6es semelhantes de capital fisico, humano, tecnol6gico e de atua 乞o do 

governo. Nesta dire9乞o, os ndices de capital social podem ser determinantes para o 

desenvolvimento socioecon6mico nos dois nveis (ARRAES e BARRETO, 2003) 

Neste sentido, Arraes e Barreto (2003, p2) desenvolveram modelos economtricos, "para 

comprovar a influencia que o capital social exerce sobre o processo de desenvolvimento 

econmico". Assim, 

alguns estudos recentes sobre crescimento econmico vm incluindo elementos 
institucionais para explicar a convergncia dos modelos de crescimento endgeno. E 
vem sendo ressaltado que as institui6es influenciam no equilbrio de longo prazo 
dos pases. Elementos de um ambiente institucional que incluem a qualidade do 
governo, do sistema jurdico, garantia de liberdades civis e polticas dos indivduos, 
direito de propriedade, democracia, sistema legal (formal), e outras variveis que de 
urna ou de outra maneira esto relacionadas com o conceito de capital social 
(ARRAES e BARRETO, 2003, p.2-3). 

As boas institui96es e a maior integra9ao e coopera o da sociedade civil podem ser 

13 Sobre este assunto consultar o estudo de Fountain (2000), que explora as rela6es entre capital social e avanos cientfico-tecnolgicos. Os 
avanos so promovidos pela colabora o dinmica das redes 山 informa 三o nos setores 山 bioteenologia industrial e no sistema 山  
funcionamento do Vale do Silicone na Califrnia, corn parcerias entre asempresas, universidades e governos. 
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considerados agentes de modernizaao e da transforma 乞o socioecon6mica de uma regio. 

Uma varivel importante dos i ndices de desenvolvimento econmicos atuais esta relacionada 

良 melhora da qualidade das pessoas. Contata-se que, nesta dire9ao, o capital social 6 produtivo 

para a economia e para a vitalidade das institui96es democrticas. 

Neste sentido, observa-se que o capital social nao se desgasta e no se esgota, mas pode ser 

destruido ou reduzido, aumentando a vulnerabilidade dos mais pobres e mais fracos, dos 

desempregados e desabrigados sujeitos え  s manifesta6es das diferentes formas de viol6ncia, 

agress6es e delinqiencias, transformando a convivencia humana em caos social. 

Ainda, em rela 乞o a questo no desenvolvimento econmico, Fukuyama (1995a) focaliza a 

confiana como virtude social e criadora do capital social e da prosperidade, O argumento 

central do estudo de Fukuyama (1995b) defende a idia de que os niveis elevados de 

confian9a social geram desenvolvimento econmico, particularmente na transi9乞o da 

economia p6s-industrial. 

Nesta pesquisa de Fukuyama (1995b), o desenvolvimento de capital social mant6m unidas as 

estruturas centrifugas do mercado e 6 importante manter vivas as regras do capital social para 

conservar saud自vel as rela6es de mercado. Fukuyama (1995b) define capital social de um 

pas como sendo um conjunto de valores ou normas informais, comuns aos membros de um 

grupo ou de uma sociedade, que permitem e definem regras de coopera o entre eles. Assim, 

na estrat6gia de desenvolvimento de uma naao deve-se levar em conta seu capital moral 

Foi o Prmio Nobel de economia Amartya Sen quem chamou a atenao para a necessidade de 

capital moral na promo9乞o da riqueza de um pas. Segundo ele, "a honestidade do povo, 

especialmente dos lideres politicos, empresariais e profissionais", tamb6m que, "a auto-estima 

elevada e a motiva9をo coletiva para os projetos nacionais t6m um papel t谷o importante quanto 

os investimentos financeiros" (BUARQUE, 2002, p.1) 
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O funcionamento eficiente da economia capitalista depende nao s de mecanismos 

econ6micos, mas de um poderoso sistema de valores e normas de uma tica de 

comportamento que viabiliza o cumprimento dos contratos (SEN, 1999) 

Sen (1999) citado por Rodrigues (2000, p.1), seguindo a linha de pensamento de Putnam, 

sugere que uma sada para esta situa 谷o de subdesenvolvimento de alguns pases, se no for 

alcan9ada, ir ampliar e aprofundar o "gap social', traduzido pela soturna dupla da 

concentra o de riqueza e da exclusao social. Assim, aponta na dire9ao do capital social como 

um importante elemento no crescimento eqiitativo das economias. Para Sen (1999), citado 

por Peres (2002, p.1), "capital social corresponde ao tecido social, ou a cola invisvel que 

mant6m a coes乞o das sociedades, e esta baseado na confiana entre pessoas e na rede de 

relacionamentos entre elas e os grupos sociais que formam as comunidades" 

Lochner, Kawachi e Kennedy (1991), citados por Bioloskorski Neto e Baliero (1993), 

analisam que o capital social poder ser mensurado como uma eficacia do coletivo, como um 

senso de comunidade ou, ainda, como uma coeso entre vizinhos ou uma competencia de 

comunidade. Assim, ainda de acordo com os autores, as caractersticas da comunidade e de 

sua organizaao, como compet6ncia e eficiencia econmica, quando comparadas aos niveis 

individuais, podem mensurar a dimens言o do capital social em determinado local 

De acordo com Baquero (2001), o capital social surge como uma ponte entre o mundo real e o 

te6rico, na medida em que proporciona um conjunto de recursos inerentes え  s rela96es sociais, 

tomando possvel atingir determinados objetivos que no seriam alcanados na sua ausencia 

"O capital social 6 gerado por redes de confiana, que proporcionam o elemento de 

previsibilidade que esta ausente, tendo em vista o baixo estoque de racionalidade formal nos 

sistemas politicos" (BAQUERO, 2001, p.36) 

A quest乞o6 :6 Como estocar capital social? "Obviamente este capital social s6 pode crescer 
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com a participaao das pessoas em organiza6es, entidades ou grupos que impliquem em 

transa6es nos mercados" (RODRIGUES, 2001, p.2). 

Baquero (2001a) afirma que a6es cooperativas entre pessoas possibilitam o estabelecimento 

de uma ordem social justa e eficiente, e que a forma caracterstica que permitiu o contrato 

social entre indivduos poder gerar as bases para um contrato social global entre na6es. Ou 

seja, 6 necessrio construir a cooperaao recproca por meio da participa 言o em associa6es 

voluntrias (de que sao exemplos as cooperativas) gerando confiana e solidariedade entre 

seus membros. 

O cooperativismo 6 um movimento social baseado. na  uniao de pessoas formando associa6es 

e visando, a partir de interesses comuns, ao bem-estar coletivo. Dessa forma, o 

cooperativismo se caracteriza como uma fonte para o capital social, importante elemento no 

crescimento das economias. 

O capital social pode ser considerado a base de uma das principais estrat6gias de 

desenvolvimento econmico nas prximas d6cadas. Fukuyama (1995a) afirma que as na6es 

mais prsperas sero aquelas que estiverem mais bem preparadas para formar cidad谷os 

dispostos a cooperar para organizar e promover associa6es voluntrias entre suas 

institui96es. As formas e os exemplos de capital social so: congrega6es baseadas na 

organiza 乞o comunitria relacionada え  participaao cvica em quest6es de meio ambiente; 

educa9きo e problemas da comunidade de extens6es municipais, entre outras 

Para Arraes e Barreto (2003), a hiptese principal 6 que os elementos institucionais so 

importantes para explicar as diferenas entre os pases pobres e ricos. A capacidade de 

coopera 豆o dos indivduos, a confian9a e a participaao cvica associadas a s boas institui96es 

sao os elementos que constituem o capital social. Existem diferen9as de objetivos e 

metodologias para mensurar as institui96es, porm observa-se que nao s乞o fatores de 

produ9ao tangveis que afetam o desempenho econmico dos pases, regi6es ou localidades 
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Sendo assim, se o objetivo do estudo 6 de investigar como o capital social aumenta a 

efici6ncia produtiva e bem-estar da sociedade, bem como verificar as influencias das 

institui96es na performance das economias deve-se levar em conta a disposiao de 

cooperaao dos cidadaos. Ou seja, cabe fazer uma verificaao das rela96es de confiana 

interpessoal e da efici6ncia das institui96es no desempenho socioecon6mico das sociedades 

contemporneas. Os valores cvicos e os mecanismos de confiana existentes em uma 

sociedade servem para reduzir custos de transa 乞o nas economias de mercado, o que facilita 

as rela6es econ6micas e sociais (ARRAES e BARRETO, 2003) 

Ressalta-se que a confiana 6 um componente bsico e principal geradora do capital social em 

um pas, e a falta dela 6 responshvel por boa parte do atraso no desenvolvimento econ6mico e 

social do mundo. 

Nesta dire9o, Putnam (1996b) vinculou os niveis de capital social com as possibilidades de 

incremento do desenvolvimento regional, bem como de resolu9o de problemas urbanos e 

diferen9as tnicas, e assim, acrescentou maior relevncia a abordagem de desenvolvimento 

econmico. Acompanhando as reformas administrativas regionais na Itlia moderna, verificou 

os efeitos contradit6rios da a9ao coletiva sobre o melhoramento do bem-estar social, 

mostrando como s6culos de diferenas regionais na cultura cvica'4 e nos indices de capital 

social influem no sucesso das reformas, implementadas pelos governos regionais italianos, 

iniciadas em 1970. 

Em suma, Putnam (1996b) relacionou sua perspectiva te6rica com os fatores econmicos, 

culturais e institucionais com vistas a identificar os fatores subjacentes a s acentuadas 

diferenas de desempenho de diversos governos regionais. A teoria do autor foi formulada a 

partir do conceito de comunidade cvica, observando-se a associa 言o entre desempenho 

institucional, desenvolvimento econmico e grau de civismo, ou seja, quanto mais cvica a 

14 一．  ざ  ove cumira civica, ver tambtrn os estudos de VAZQUEZ口000) ede STREET (1993). 
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regiao, mais eficaz 6 o seu governo. 

A responsabilidade dos cidad乞os e a participa9言o da comunidade no processo de 

desenvolvimento das regi6es completa as a6es coletivas e fortalece o engajamento cvico nas 

a6es e projeto institucionais. E que a sinergia entre o p自blico e o privado amplia a confiana 

e a transparncia, permitindo a implementa o de politicas pblicas maxiniizadoras do bem- 

estar geral, fortalecendo as organiza6es locais e ampliando o poder do Estado (PUTNAM, 

1996b). 

Para Coleman (1988) capital social6 constitudo de uma variedade de elementos que incluem 

alguns aspectos da estrutura social e facilita as a6es dos atores com essas estruturas. 

Portanto, o capital social 6 inerente a s estruturas de rela6es entre atores, que podem 

promover a confiana ou a desconfian9a no cumprimento das normas e obriga6es destas 

estruturas. 

As normas sao importantes para pressionar a internalizaao de valores, junto com san96es 

externas dos membros de outros grupos, para facilitar certas a6es altrustas e dificultar outras 

egoistas diante da natureza do bem pblico. Assim, normas de confiana e obriga6es em 

rela9乞o aos outros podem gerar o bem-estar 6 timo devido s crescentes redes de engajamento 

civico. No entanto, pela natureza dos bens pblicos, o capital social parte de diferentes formas 

de capital e gera a necessidade da amplia o da a o coletiva. 

A hiptese de Coleman (1990)6 de que existe uma complementaao entre capital fisico- 

econmico (insumos, infra-estrutura e financiamento), capital humano (educa o e prepara9乞o 

t6cnica) e capital social (rela6es de confiana). A otimiza 乞o do capital fisico-econmico e 

do capital humano 6 alcanada na medida em que as rela6es de confiana e reciprocidade 

aumentam na comunidade. 
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Em outras palavras, em duas ou mais comunidades em que o nivel educacional das pessoas e 

os recursos materiais oferecidos s乞o constantes, o que distingue o desempenho de seus 

membros 6 a confiana estabelecida que permite mobiliza o coletiva e maximizaao dos 

recursos individuais existentes. 

Para Putnam, o nivel de capital social existente em uma sociedade pode explicar o 

crescimento ou declinio do seu desenvolvimento econmico. Tamb6m se observou, "pelas 

premissas apresentadas por Campbell (1997), que a rela 乞o entre um senso de eficacia com as 

redes sociais de vizinhos e as estruturas cvicas locais ou nacionais" tem impacto no 

desenvolvimento econmico e no nvel de riqueza das comunidades, bem como na 

prosperidade e na felicidade da comunidade (MORROW, 1999, p.749).'5 

O capital social6 produtivo para o desenvolvimento econ6mico das cidades e para a 

vitalidade das institui96es democrticas. As formas e os exemplos de capital social se 

materializam em congrega6es comunitrias para a participaao cvica em quest6es de meio 

ambiente, educa o e problemas da comunidade de extens6es municipais, entre outras 

Para Arraes e Barreto (2003) a cooperaao para o desenvolvimento pode postular, na 

atualidade, a responsabilidade por contribui96es para uma ampla gama de fatores importantes 

para o desenvolvimento sustent自vel, que sao menos quantificveis. Os fatores sao: a methora 

da capacidade de administrar polticas econmicas e sociais; responsabilidade perante o 

pblico; obediencia da lei; respeito aos direitos humanos; aumento da participa 乞o; 

acumulaao de capital social; preocupa 乞o com a sustentabilidade ambiental; e coopera o 

internacional. Nesta dire9ao, observa-se que alguns usos relevantes do conceito servem para 

identifica 瓦o das causas e conseqencias do declnio do capital social, da relaao entre 

inova 乞o cvica e capital social e da utiliza o de polticas p自blicas para implementar o 

15 一．  さ  otce este tema ver (CO」 .IItj(, 199め．  
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capital social (SERIANNI e LEWIS, 1998b). 

Entre as possibilidades gen6ricas desenhadas por Putnam (1996a) para mostrar a diferena 

existente entre a regi6es do norte e a do sul da Itlia, destacou-se a modernidade 

socioecon6mica e a comunidade civica. Assim, a reciprocidade nas rela6es manifesta-se no 

engajamento das pessoas a uma formaao social, cultural ou religiosa. A estruturaao do 

sistema econmico e a organizaao do sistema politico t6m i ntima dependencia com a 

existencia da cooperaao sist6mica levada avante por uma comunidade cvica. 

1.4.4 Coopera9乞o sistemica e comunidade cvica 

Segundo os estudiosos do republicanismo cvico, o e xito ou o fracasso das institui96es livres 

dependia do carter dos cidadaos. Esta idia foi superada pelos liberais, que enfatizavam as 

obriga6es dos cidadaos na comunidade, ressaltando o individualismo e os direitos 

individuais. Os novOs estudos sobre o republicanismo cvico em vez de exaltarem o 

individualismo, evocam a exortaao comunit自ria, para estes estudiosos a sociedade 6 membro 

do mesmo corpo, onde se deve fazer nossas as condi96es dos outros, e tudo que h合  de ser feito 

ser feito junto. Apesar de os individualistas liberais clssicos criticarem esse pensamento 

dizendo ser um ideal perigoso e anacrnico, ele cont6m as sementes de uma teoria de um 

governo democrtico (PUTNAM, 1996a). 

As quest6es de desenvolvimento socioecon6mico Putnam (1996b, p100-5) foram 

destacadas no item anterior. "Em rela o comunidade cvica, o autor destacou alguns pontos 

relevantes, tais como participa9o cvica, igualdade poltica, solidariedade, confiana e 
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tolerncia, bem como as estruturas sociais de associa6es cooperativas" 

A participa 乞o numa sociedade cvica no se caracteriza somente por essa busca de interesses 

particulares, e sim pelo espirito pblico e pelo dominio politico. "A cidadania em uma 

comunidade cvica se caracteriza pela participa o nos neg6cios pblicos. Por6m h uma falta 

de virtude cvica, pois os cidadaos buscam seus interesses prprios e particulares" 

(PUTNAM, 1996b, p.101-2). 

A amplia o da solidariedade, a confiana e a tolerncia sao virtudes de um verdadeiro 

cidad豆o virtuoso, prestativo, respeitoso e confiante, e dentro da comunidade os individuos 

confiam uns nos outros. Portanto, para manter a sociedade republicana 6 necessrio difundir 

entre as pessoas a confiana mtua. "As rela96es de confiana permitem a comunidade cvica 

superar mais facilmente o que os economistas chamam de oportunismo", onde prevalece o 

individualismo das pessoas que por desconfiana agem isoladamente e n豆o coletivamente 

(PUTNAM, 1996bp.103) 

Em relaao a coopera 乞o em associa96es comunitrias, Putnam (1996b, p.103) observa que 

"Certas estruturas e prticas sociais incorporam e reforam as normas e os valores da 

comunidade civica", ou seja, caractersticas tais como associativismo, colabora 言o social e 

espirito de coopera 谷o. Ao estudar a democracia na Amrica de Tocqueville e os dados das 

pesquisas em cinco pases sobre cultura cvica, reconhece que somente na aao recproca dos 

homens podem se renovar os sentimentos e as id6ias na promo9甘o do entendimento 

Observa, tamb6m, que os americanos de todas as idades participam ativamente de todos os 

tipos de associa6es. "As associa6es incutem em seus membros hbitos de coopera真o, 

solidariedade e esprito pblico". Sao requisitos necessrios para a eficacia e a estabilidade do 

governo democrtico. Dessa forma, o pas mais democrtico 6 aquele em que o homem 

desenvolveu a arte de atingir o maior nmero de objetivos de forma coletiva. As associa6es 

renem opini6es e espiritos divergentes e os orientam para um objetivo definido, pois as 
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associa6es de individuos que possuem as mesmas id6ias e objetivo contribuem para a 

forma 乞o de um governo democrtico eficaz (PUTNAM, 1996b, p.103) 

Para acabar com a pobreza, al6m da necessidade de elementos de investimentos em infra- 

estrutura, polticas pblicas subsidirias, tecnologias apropriadas e institui6es burocrticas e 

de mercado,6 muito importante que se desenvolvam organiza6es locais com papel de 

destaque. Nas regi6es pobres, onde no h organiza6es sociais, a popula 谷o 6 incapaz de agir 

em conjunto pelo bem comum ou de buscar outros objetivos que no sejam os de interesses 

imediatos e pessoais, ou mesmo que ultrapassem os interesses da famlia nuclear. Ou seja, em 

geral, nas regi6es pobres, a populaao 6 incapaz de uma "a 乞o deliberadamente compactuada" 

que vise a methora nos ndices de qualidade de vida da comunidade (PUTNAM, 1996b, p 

105). 

Os quatros indicadores do civismo derivados de Tocqueville e dos estudos de comportamento 

poltico so: a) vibraao da vida associativa nas associa6es primrias ou clssicas e 

secundrias culturais e recreativas; b) informa 乞o, incluindo quantidade de jornais locais, 

revistas, radios e canais de televis瓦o; c) referendos e debates, tais como o ndice de 

comparecimento s umas da uma medida de participa 乞o poltica; e d) o voto preferencial 

indicador do personalismo, sectarismo e dientelismo, caracterizando a inexistencia de uma 

comunidade cvica (PUTNAM, 1996b) 

A estreita correlaao entre os quatros indicadores anteriormente citados com a idia de 

comunidade cvica e desenvolvimento socioeconmico sugere que se deve priorizar a 

qualidade da participaao poltica antes da quantidade. As associa6es representativas 

classicas do sistema democrtico sao os partidos polticos. Destaca Putnam (1996b) que os 

partidos politicos italianos souberam adaptar-se muito bem aos contextos contrastantes em 

que atuavam. Por isso os cidad谷os das regi6es menos cvicas sao tao engajados na politica 

partidria e t甘o interessados em poltica quanto os cidad谷os das regi6es menos cvicas. A 
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afilia 乞o aos partidos politicos 6 quase tao comum nas regi6es menos cvicas quanto nas mais 

cvicas. A afihiaao partidria e o engajamento politico t6m significado distinto nas regi6es 

menos cvicas. Os partidos politicos s乞o influentes mesmo nas regi6es menos cvicas, apesar 

da escassez das associa6es secundrias. No 6 o grau de participa 乞o politica que distingue 

as regi6es cvicas das no-cvicas, e sim a natureza dessa participa 乞o 

Sobre as atitudes cvicas, Putnam (1996b, p.122) acrescenta que a educa o6 fator crucial de 

politiza9o, pois mesmo nas regi6es cvicas os cidad乞os sentem-se ineficazes para interferir 

nas decis6es coletivas. Contrariamente ao que sucede na comunidade cvica mais igualitria e 

cooperativa, a vida numa comunidade verticalmente estruturada e horizontalmente 

segmentada oferece a todo instante uma justificativa para os sentimentos de explora 豆o, 

dependncia e frustra 乞o, sobretudo na extremidade inferior da escala social, mas tamb6m em 

niveis um pouco mais elevados. Diz-se que na comunidade cvica os cidad乞os procedem 

corretamente uns com os outros e esperam receber em troca o mesmo tratamento. Numa 

comunidade menos civica, ao contrrio, h maior inseguran9a, os cidadaos sao mais 

desconfiados. 

Para Putnam (1996b), as regi6es menos cvicas sao as mais sujeitas a corrup9ao poltica. Nas 

regi6es cvicas, os cidad甘os demonstraram maior confiana social e maior f na disposi9ao de 

seus concidadaos para obedecer a lei do que nas regi6es menos cvicas. A vida coletiva nas 

regi6es cvicas 6 facilitada pela expectativa de que os outros provavelmente seguiro as 

regras. Por nao terem a mesma autodisciplina confiante dos cidadaos das regi6es cvicas, as 

pessoas das regi6es menos cvicas t6m que apelar para o que os italianos chamam de "fora da 

ordem", isto6 , a policia. 

O civismo guarda uma rela o tao estreita com o desempenho institucional e o com o 

desenvolvimento regional que estatisticamente 6 dificil distinguir entre os trs, se bem que, 

marginalmente, o civismo 6 de todos o maior determinante da satisfaao com a vida. O carter 
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da comunidade em que se vive 6 t乞o importante quanto as circunstncias pessoais para trazer 

felicidade pessoal. 

Para Putnam, os seus estudos mostram que as 自  reas menos cvicas sao precisamente as aldeias 

tradicionais e orientam-se pela hierarquia e a explora9乞o, e no pela solidariedade. Por um 

lado, as regi6es mais cvicas abrigam algumas das cidades mais modernas. A moderniza o 

no indica necessariamente o ocaso da comunidade cvica. A maioria dos cidados dessas 

regi6es acompanha atentamente os assuntos comunit自rios nos jornais dirios. A comunidade 

valoriza a solidariedade, o engajamento cvico, a cooperaao e a honestidade. O governo 

funciona e o povo sente-se mais feliz. Por outro lado, nas regi6es nao cvicas, a vida pblica 

se organiza hierarquicamente, em vez de horizontalmente, e a cidadania 6 deformada. Do 

ponto de vista do indivduo, a coisa p自blica 6 sempre problema dos outros. A corrup9o 

geralmente 6 considerada como norma. Presos nessa cadeia de crculos viciosos, quase todos 

se sentem impotentes, explorados e infelizes. 

"Em termos operacionais, a comunidade civica se define em parte pela densidade da malha 

de associa6es culturais e recreativas locais". Tal defini9ao exclui, porm, trs afilia6es, os 

sindicatos, a igreja e os partidos politicos. O grau de civismo tem efeitos distintos nesta trs 

organiza6es, segundo Putnam (1996b, p.123) 

No estudo de Putnam (1996b), observou-se que, nas regi6es cvicas, o conflito colabora com 

solu96es mais criativas dos problemas coletivos, contrariamente aos defensores de que o 

consenso 6 pr -requisito da democracia estavel. A suposta rela9豆o entre coes谷o social, 

harmonia poltica e bom governo nao raro esta implicita em vrias defini96es da comunidade 

cvica. Os dados analisados so inequivocos: o contexto cvico 6 importante para o 

funcionamento das institui96es 

O principal fator que explica o bom desempenho de um governo 6 certamente at6 que ponto a 

vida social e poltica de uma regiao se aproximam do ideal da comunidade cvica. Ressalta-se 
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que os niveis de satisfa 乞o da vida numa comunidade t6m rela9乞o com desempenho 

institucional, desenvolvimento regional e civismo, fatores que favorecem o ideal democrtico 

O reconhecimento e aceita o da democracia como valor universal foi uma revolu9ao do 

pensamento moderno. No entanto, os estudos relacionados ao conceito de capital social 

apontam para o resgate da importncia atribuida a sociedade civil no processo de constru9o 

democrtica de um pas, pois se tornou um importante requisito para impulsionar a sociedade 

no processo de constru9乞o da democracia. No entanto, a operacionaliza9ao do conceito 

esbarra com as realidades culturais especificas de cada pas. Neste sentido, observa-se que a 

cultura poltica hibrida ainda 6 um s6rio complicador para a eleva 乞o dos ndices de capital 

social e a forma 豆o de uma comunidade cvica nos pases da Amrica Latina 

Segundo Fukuyama (1999, p. 3),"a modernizaao econ6mica 6 contrria a s culturas 

tradicionais de organiza6es, e pode ser obstaculos para a forma o do capital social 

genuno". Sem o verdadeiro sentido de cooperaao num sentido mais amplo, os grupos podem 

ser restritos, fechados e antidemocrticos, impondo extemalidades negativas. Exemplos 

podem ser verificados em partes da China, no leste da A sia e na Amrica Latina, regi6es onde 

o capital social se concentra nas famlias e nos crculos de amigos pessoais e dificulta a 

confian9a das pessoas de fora, restringindo a ampliaao do circulo comunitario. Al6m disso, 

as crenas e valores e comportamentos da sociedade no restringem a corrup9o existente nos 

servi9os pblicos oficiais em geral, dificultando a distribui9ao da renda e o desenvolvimento 

socioeconnijco no continente, no caso da Amrica Latina 

Tendo em vista os estudos acima, busca-se entender o conceito de capital social aplicado ao 

subdesenvolvimento da Am6rica Latina. Nessa dire9乞o, observa-se que existem diferentes 

indices de capital social nos diversos pases desenvolvidos e subdesenvolvidos. E alguns 

estudos buscam, por meio do conceito de capital social, distinguir as raz6es pelas quais 

algumas regi6es desenvolveram-se mais que outras. Para tal, levam-se em conta quest6es 



82 

hist6ricas, culturais e sociais, para entender a existencia de desigualdades regionais 

1.4.5 0 Estoque de capital social na Amrica Latina. 

Mudanas macroestruturais decorrentes do processo de globaliza o da economia, em 

cenrios caracterizados pela existencia de uma cultura poltica hibrida (que mescla 

comportamentos democrticos e autoritrios), por uma crise da democracia tradicional e pela 

fragmentaao do tecido social (como s乞o os pases da Am'rica Latina), apontam para um 

quadro desfavorvel em rela9ao a possibilidade de fortalecimento do capital social 

O Latinobarmetro'6 vem desenvolvendo estudos regionais sobre problemas econmicos de 

ordem diversa, integra 谷o regional, seguridade pessoal, justi9a social, meio ambiente. Desde 

1998, seus pesquisadores incluram, em suas sondagens, quest6es voltadas para o 

entendimento do capital social nestes pases, que buscam subsidiar estudos sobre confian9a 

mtua, imagem da poltica, eficiencia do sistema democrtico, confian9a interpessoal, 

confiana nas institui96es e apoio a democracia 

O survey utilizado pelo Latinobarmetro sobre capital social abrange as seguintes vari自veis 

confiana interpessoal e nas institui96es; imagem da poltica; efici6ncia do sistema 

democrtico; apoio a democracia e satisfa9ao com seu desempenho. Esses elementos foram 

acoplados no presente estudo sobre a socializa9乞o poltica da juventude e o capital social no 

Brasil. 

Por meio dos dados extrados dessas sondagens, pode-se observar a baixa confiana existente 

nas institui96es polticas, econ6micas e sociais, entre elas: parlamentos, partidos, grupos de 

16. 
Latinobarmetro 6 um importante centro de pesquisas sobre a Amiica Latina. 
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interesse e empresas. "Dentre as explica6es para este fenmeno esta a de que a imagem 

desgastada dos politicos reflete-se nas institui96es latino-americanas" (LAGOS, 1999, p.40) 

Isso, porm, no implica em considerar que a insatisfaao com o desempenho democrtico 

possa gerar um anseio pelo retorno do autoritarismo. No obstante, como observa Lagos 

(1999, p.41), "a tendencia de um presidencialismo plebicitrio em alguns pases pode 

restringir o pluralismo politico e enfraquecer a liberdade do parlamento e dos tribunais de 

justi9a." 

Diante disso, a possibilidade de se incrementar o capital social na Amrica Latina, fica 

limitada a baixa confian9a interpessoal que caracteriza seu povo, bem como pelo tipo de 

associativismo vertical que caracteriza sua cultura politica 

Considerando o conjunto da populaao da Amrica Latina, conclui-se que 76% no confiam 

nas pessoas e, somente, 21% confiam nelas. Nos pases desenvolvidos, d-se o inverso. Uma 

sociedade que no confia nos seus compatriotas no pode confiar nos lideres e nas institui96es 

que configuram a democracia e a ordem econmica. Assim, cabe identificar a causa desta 

desconfian9a. A causa que pode ser hist6rica, remontando え  tradi9豆o politica pr-republicana, 

como a estrutura colonial, que tem repercutido na importncia dos lideres do tipo caudilho, os 

quais apelam a recursos pessoais, do tipo carismtico, "antes de orientar sua a 乞o para a 

constru9ao de institui96es e sua consolidaao. Esse desafio permanece para as novas 

democracias" (LAGOS, 1999, p.42) 

No Latinobarmetro de 1998, os mais desconfiados foram os brasileiros. Assim, 95% dos 

entrevistados assinalaram que nunca foram suficientemente cuidadosos no trato com os 

demais, seguidos pelos paraguaios, com 86% de desconfian9a entre os entrevistados. "Pode-se 

dizer, ent乞o, que h uma estreita rela9o entre os graus de confiana pessoal e a estabilidade 

da democracia, pois esta relaao favorece a coopera 乞o sist6mica e a participa 豆o poltica" 

(LAGOS, 1999, p.42). 
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Assim, observa-se que os baixos i ndices de confiana, detectados nas pesquisas aplicadas aos 

pases da Amrica Latina, podem ser indicadores da falta de capital social, o que pode 

colaborar com a fragmenta o do tecido social e dificultar a criaao de uma comunidade 

cvica local que poderia promover o desenvolvimento destas na6es 

No entanto, neste estudo acredita-se que, por meio do processo de socializa9言o poltica dos 

jovens e adolescentes, pode-se incrementar o capital social e gerar rela6es concretas entre 

gera6es cooperativas para a prosperidade econmica dos pases e para a estabilidade da 

democracia na regiao. 

O processo de socializa 豆o poltica deve levar em conta a vertente cultural na explanaao das 

fontes de confiana para o engajamento das pessoas em a6es coletivas. Para tal, devem ser 

observados os seguintes detalhes: a conjuntura das rela6es sociais, a cultura politica e a 

hist6ria particular que determinam a existencia ou no do associativismo horizontal, base do 

engajamento cvico e auto-organiza 豆o. Sao esses os elementos que reconciliam a democracia 

com o desempenho scio-econmico e garantem o bem-estar dos seus cidados 

1.4.6 Associativismo horizontal e participa 乞o, politica 

Toda sociedade se caracteriza por sistemas de intercambio e comunicaao interpessoais, tanto 

formais quanto informais. Alguns desses sistemas sao horizontais, ou seja, congregam agentes 

que t6m o mesmo status e o mesmo poder. Outros sistemas s乞o verticals, unem um conjunto 

de agentes desiguais em rela96es assimtricas de hierarquia e dependencia, o que inviabiliza o 

capital social de uma comunidade 
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Os sistemas de participaao cvica s谷o uma forma essencial de capital social. Quanto mais 

desenvolvidos forem esses sistemas numa comunidade, maior ser a probabilidade de que 

seus cidadaos sejam capazes de cooperar em beneficio mtuo. Assim, a participa o civica 

colabora para diminuir a fora negativa das rela6es cientelistas de permuta vertical e 

obriga6es assimtricas. Desta forma, o capital social pleiteia confiana interpessoal e 

obriga96es recprocas entre os membros das associa6es e grupos da comunidade 

Nesta dire o, observa-se que o cientelismo 6 uma forma de amizade contradit6ria com as 

quest6es coletivas. Por ironia, esta contradi9ao pode ser observada quando se destaca que os 

vnculos interpessoais fortes, tais como parentesco e intima amizade, s乞o menos importantes 

do que os vnculos fracos, tais como conhecimentos e atuia9ao s associa6es secundrias, 

para sustentar a coeso comunitria e a a9言o coletiva. A afihiaao a grupos horizontalmente 

organizados deve estar positivamente relacionada com o bom desenvolvimento 

governamental. 

"O associativismo horizontal, fruto de confiana, normas e redes de solidariedade, produziria 

rela96es cvicas virtuosas, ao passo que o associativismo vertical 6 dominado por 

desconfian9a e ausencia de normas transparentes, faccionismo, isolamento," fatores que 

causam obstru9ao da a9乞o coletiva (ABU-EL-HAJ, 1999, p.69) 

A premissa bsica 6 o sentimento de eficacia em relaao a s redes de envolvimento civico, 

verifica as rela96es com os vizinhos, estruturas cvicas locais e nacionais que teriam algum 

efeito sobre o bem-estar proporcionado pela confiana mtua. E a hiptese principal de 

Putnam (1996)6 a que relacionava o nivel de engajamento cvico a natureza do 

associativismo. 

As diferenas de associativismo sao localizadas nas especificidades culturais. Por exemplo, os 

Estados Unidos, herdeiros da tradi9乞o comunitria horizontal britnica, demonstram uma 

performance econ6mica melhor do que a Amrica Latina, a sucessora da verticalidade ib6rica 
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Desta forma, no seu estudo sobre a It自lia, Putnam elaborou duas grandes generaliza6es: a 

primeira, afirma a primazia do contexto s6cio-hist6rico na delimitaao do associativismo, a 

segunda destaca a import含ncia das institui96es pblicas na indu9ao do associativismo 

horizontal. Nesse sentido, "a especificidade cultural 6 a chave para a promo9o da 

prosperidade econmica e da estabilidade politica de um pas" (ABU-EL-}{AJ, 1999, 70) 

Por esta tica, a Amrica Latina estaria condenada ao subdesenvolvimento pelo determinismo 

cultural, que refora padres do autoritarismo, centralizado, do cientelismo baseado em 

rela6es de apadrinhamentos e laos emocionais familiares, que caracterizam uma sociedade 

desconfiada e anticvica e colaboram para ampliar a corrup9ao e a mis6ria dos povos 

Partindo da critica ao determinismo cultural, os estudiosos do neo-institucionalismo 

rejeitaram as generaliza6es de Putnam, afirmando que "a ausencia de horizontalidade social, 

na grande maioria dos pases em desenvolvimento,6 fruto de a6es politicas preteridas nos 

regimes autoritrios". Para Evans e Fox, "as institui96es pblicas tem, al6m do monop6lio da 

coer9乞o, a exclusividade da mobiliza 乞o dos recursos sociais" (ABU-EL-HAJ, 1999, p.'71) 

No entanto,6 importante destacar que, al6m das quest6es culturais, a nova reestrutura9乞o da 

economia na conjuntura atual, a acelerada pelos avanos tecnol6gicos e a globaliza 乞o dos 

mercados, levou a caminhos que envolvem complexas rela6es entre as sociedades e os 

governos, alterou a vida e valores e solicitou ajuste social. A cultura pblica e as institui戸es 

democrticas entraram em colapso 

Entre os mais significativos autores que examinaram a cultura democrtica americana 

destacam-se Selignam, Issac, Lasch, Sandel, entre outros. Preocupados com o alinhamento da 

cultura pblica imposta pela nova ordem econmico-social e o aparecimento das novas 

institui96es, temas incentivados pelo debate iniciado nos estudos de Putnam (1995ab) buscam 

entender "as recentes no96es de justi9a, representaao, comunidade e bem pblico" 

(HUNTER, 2000, p. 1-3) 
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No entanto, na sua u ltima pesquisa sobre o declinio do capital social americano, Putnam 

(1995 e 1996) recuou de seu excessivo determinismo cultural e reconheceu que as politicas 

pblicas so importantes fontes de mudanas sociais, principalmente, nos pases em 

desenvolvimento. 

Nos seus ensaios posteriores, Putnam (1995ab,1996a) buscou evid6ncias quantitativas para 

medir o declinio do capital social nos Estados Unidos nas 丘  ltimas gera6es, bem como 

verificou a existencia de diferentes tipos de civismo e atividades politicas por meio de 

algumas vari自veis. Putman (1996a), para representar o acelerado declinio do engajamento 

cvico na Amrica a partir de 1960, incluiu, entre os fatores principais: as dificuldades 

econ6micas, a falta de tempo, a televisao, as separa96es conjugais e as limita6es familiares 

Em Bowling Alone, Putnam (1995b) explora as conseq6ncias do declinio do capital social 

nas redes de trabalho e participaao comunitria, bem como o declinio da participaao no 

processo eleitoral, no decrscimo da freqencia nas igrejas e nas organiza6es sociais 

Destaca a crescente participa 敏〕  da fora de trabalho feminina no mercado e a exposi9ao de 

tempo maior das pessoas aos programas televisivos, como alguns dos fatores que 

contriburam para o declinio do envolvimento comunit自rio 

As complexas raz6es para o declinio do capital social sao: "presso por tempo e dinheiro, da 

famlia para a carreira; crescimento da urbaniza o e conseqente sub-urbanizaao; efeitos da 

comunicaao eletrnica", especialmente do comprometimento do tempo de lazer para assistir 

televis乞o; bem como "as mudanas geracionais, visto que, a longa geraao cvica americana 

envolveu menos os netos e as crianas" (HITNTER, 2000, p. 10) 

Na mesma dire9ao, Scott Heller (1996) argumenta que pertencer a uma liga de boliche reduz 

o isolamento social e ajuda a desenvolver niveis de confiana entre os participantes e, assim, 

capital social. Boliche sempre foi o passatempo favorito dos americanos, O declinio no 

nmero de membros nas ligas de boliche revela, principalmente, que as pessoas estao optando 
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por formas de entretenimentos individualistas e de exclusao do contato com grupos. A 

relutncia das pessoas em participar de alguma atividade social aponta para decrscimo do 

engajamento cvico e revela-se um obstaculo para a promo9ao da participaao politica e 

conseqente fortalecimento da democracia, do crescimento econmico e o do bem-estar 

sodd, 

O estudo de Putnam sobre o declinio do engajamento cvico na Amrica detecta um 

decrscimo de 40% da participaao das pessoas em ligas de boliche. Na avalia 乞o do autor, 

entre as possveis causas da alteraao da rotina de jogar boliche dos americanos esta a 

eleva 乞o do tempo em que as pessoas assistem televiso, provvel desencadeadora de uma 

misteriosa atitude anticivica, chamada pelo estudioso de Raio X, pois faz com que os cidados 

abandonem a conexo com a comunidade (HELLER, 1996) 

O declinio das organiza6es entre 1980 a 1993 foi estimado em 40%. Assim as atividades das 

associa6es trabalhistas e organiza6es voluntrias, fraternais, religiosas e cvicas declinaram 

sensivelmente e isto poder causar s6rias conseqencias para as flituras gera6es 

Life is easier in a community blessed with a substantial stock of social capital. In the 
first place, networks of civic engagement foster sturdy norms of generalized 
reciprocity and encourage the emergence of social trust. Such networks facilitate 
coordination and communication, amplify reputations, and thus allow dilemmas to 
collective action to be resolved. When economic and political negotiation is embedded 
in dense networks of social interaction, incentives for opportunism are reduced. At the 
same time, networks of civic engagement embody pass success at collaboration, which 
can serve as a cultural template for future collaboration. Finally,, dense networks of 
interaction probably broaden the participants' sense of self, developing the "r' into the 
"we" (HUNTER, 2000, p. 4). 

Putnam traou um desafio com sua pesquisa. Isto lhe valeu uma s6rie de crticas, pois gerou 

algum ceticismo em rela 乞o a s pesquisas sobre midia de Harvard's Shorenstein Center, nas 

quest6es sobre a Imprensa e as Polticas Pblicas. Al6m disso, foi duramente criticado por sua 

colega de Harvard, Theda Skocpol. Ela salienta que Putnam joga com a mo conservadora, e 
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romntica das organiza96es voluntrias locais como possiveis alternativas para o governo. A 

hist6ria mostra que eles dependem do governo para seu crescimento, ela argiu: "If you 

dsmantle higher kyeムげgoverment, it actualみ, w辺weaken social connectednesず’Salienta 

que, tanto os jogadores como cantores da comunidade de corais, quando jogam ou cantam, 

no entendem e nao falam de politica, somente criticam seus jogos, ou atormentam com suas 

cole96es de lixos (HELLER, 1996, p.10) 

As criticas apontam que Skocpol desconsiderou a melhora relativa das rela6es sociais 

desencadeadas por estas formas de relacionamentos existentes nas amplas esferas da 

sociedade, bem como nao levaram em conta fatores tais como a ampliaao dos ndices de 

escolaridade, do bem-estar das crianas, a qualidade das rela6es com os vizinhos, a riqueza e 

felicidade da prosperidade econ6mica, "que indicam o declnio de formas tradicionais de 

capital social e revelam considervel ampliaao da riqueza poltica destacada nos comentrios 

de Richard Morin" (citado por HUNTER, 2000,p.'7) 

Andrew Sullivan observa que o grande nmero de pessoas que nao se envolvem nas causas 

politicas deve-se ao fato de que muitos est乞o conseguindo concretizar suas metas sem sentir a 

necessidade de participaao nas decis6es pblicas. Margaret Talbot's aponta que diferentes 

formas de capital social estAo emergindo atualmente como efeito da ampliaao da 

participa o feminina no mercado, ponto importante que, segundo a autora, s6 mereceu de 

Putnam um sinal e que o mesmo nao aprofundou nos seus estudos. "Francis Fukuyama 

expressa similar ambival6ncia quando se refere aos novos caminhos do capital social, na nova 

geraao que utiliza a Internet", bem como os fortalecimentos da democracia por meio das 

numerosas conex6es sociais que congregam cidad乞os e grupos que pressionam o Congresso 

em Washington pela aprova 乞o de suas demandas (}{UNTER, 2000, p.8-9) 

Neste sentido, o declnio do capital social 6 um problema para a democracia, e Putnam 

apontou apenas uma das facetas do amplo leque de mudanas nas faces da vida democrtica 
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praticada na Amrica, entre outras: a sensibilidade de sua filosofia pblica, a eroso 

normativa (nao somente social), as transforma6es ideol6gicas de seu comando, a 

fragmentaao dos grupos sociais e da identidade politica, o cinismo e a desafei9ao dos 

eleitores, o desabamento do discurso pblico e a reestrutura o social imposta え  s 

comunidades pelas inova96es tecnol6gicas advindas da globaliza9乞o da economia (HUNTER, 

2000, p.9). 

A seriedade com que se trata o problema no tira o otimismo de Putnam em relaaoa 

criatividade cvica dos cidadaos nas linhas individuais e coletivas, onde todos devem 

colaborar com sugest6es para a regenera 乞o do engajamento civico e ampliaao dos niveis de 

capital social. Por sua vez, o autor fornece algumas alternativas: "mudan9as nos contratos, 

desenvolvimento urbano e planejamento regional, cleros e leigos, midia e Internet, artistas e 

artes6es, politicos e oficiais do governo e cidad乞os em geral" (HUNTER, 2000, Op. 10) 

As crticas aos estudos de Putnam observam que ele ignorou outras formas de associa6es 

voluntrias e engajamento cvico, e subestimou as regras econ6micas e as organiza6es 

governamentais na geraao de confiana social. Assim, posteriormente, "Putnam refina seus 

argumentos e aprofunda aspectos relevantes, da vida cotidiana dos indivduos na politica, na 

religio, no trabalho e nas associa6es voluntrias" (HUNTER, 2000, p.'7) 

De qualquer forma, tanto a perspectiva de anlise culturalista como a perspectiva neo- 

insth.ucionalisma colaboraram para o avano do conceito de capital social e destacam que o 

associativismo horizontal de Putnam 6 determinante para a mobilizaao coletiva de uma 

sociedade: a confiana, a cooperaao e a solidariedade brotam sob condi戸es de relativa 

igualdade e de aus6ncia de hierarquias impostas. "A reconciliaao da aao coletiva com os 

interesses individuais, num quadro de horizontalidade, encoraja e generaliza a confian9a, 

permitindo a multiplicaao das redes cvicas e a valoriza9ao do capital social" (PUTNAM 

citado por ABU-EL-HAJ, 1999, p.76-7) 
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Para Bourdieu o capital social foi visto por uma 6 tica que inclui desigualdades sociais entre as 

classes, conflito observado nos estudos de (1984-86-91-93). Para o autor, o capital social tem 

relaao com outras formas de capital e baseia-se nas prticas da vida cotidiana. O capital 

econ6mico 6 que determina os outros tipos de capital. Assim, utiliza-se do conceito de capital 

social como ferramenta ou esquema para explorar o processo e as prticas que so relatadas 

para aquisi9ao de outras formas de capital: o humano, o financeiro e o simb6lico, entre outros 

Pode-se, ento, "levar em conta fatores micro e macro das estruturas sociais, ao analisar a 

visao das crian9as sobre a famlia, escola e mios de comunicaao, bem como tipos de 

constrangimentos que enfrentam em suas vidas" (MORROW, 1999, p.757) 

Neste sentido, observa-se que o capital social adquire outro significado para Bourdieu (1993, 

p.143). Ou seja, "consiste em uma conexao de redes sociais": contatos entre os membros dos 

grupos pela acumulaao de trocas, obriga6es e identidades partilhadas no cotidiano que 

abastecem ou do um suporte potencial para o acesso de recursos de valor. Em outras 

palavras, "6 um processo de sociabilidade, com redes que se sustentam e que requerem 

habilidades e disposi9ao de quem participar do grupo". O capital econmico 6 um outro tipo 

de capital, que se ap6ia em formas de capital que, por sua vez, agem como guias das 

estruturas de reprodu9乞o da desigualdade social.'7 

Vista desta forma, a perspectiva de Bourdieu assume conota96es elitistas, e embora se 

reconhea que sua defini9ao poderia abranger tanto a classe mdia como a classe 

trabalhadora. Nessa dire9豆o,6 importante destacar o esforo de alguns estudiosos para 

desenvolverem pesquisas sobre o tema. Coleman, por seu turno, embora com alguma 

ambiguidade, define capital social como um recurso que emerge para os cidadaos em virtude 

dos la9os sociais. A proposta de capital social, em Putnam,6 qualitativainente diferente 

17 一  
Ver tambm (LEKINS, 1992 e WILLIS, 1977 citados por MORROW,1999, p. 755). 
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daquela de Bourdieu. O m6rito de Putnam 6 que ele incorpora a no9ao de comunidade na sua 

anhlise de capital social. 

O argumento dos diferentes ndices de capital social por classes 6 explorado no estudo de caso 

sobre a segurana da indstria de Toronto. O estudo cont6m informa6es sobre a trajet6ria de 

vida dos trabalhadores, pelo uso de vari自veis distribuidas em um questionrio abrangendo 

uma amostra de 393 trabalhadores, e verifica a vari自vel educaao, classe, dedica o ao 

trabalho, bem como conhecimento de redes variadas de expresses culturais geradas no local 

de trabalho. O cruzamento dessas variveis refletiu o baixo i ndice de capital social no local de 

trabalho e, tal como nas respostas das classes altas, eles mencionaram t6picos comuns sobre 

trabalho e esporte (ERICKSON, 1996) 

No entanto,6 importante observar que, ao contrrio da teoria clssica da economia, onde o 

capital 6 parte da mais-valia monopolizada pelos capitalistas ou pela burguesia no processo de 

produ9o e consumo, Putnam incorpora ao conceito de capital social a no9o de comunidade, 

entendida em termos de rela6es sociais entre as pessoas e define como investimento o uso de 

recursos nas rela6es sociais com expectativa de retorno em beneficio da comunidade (citado 

por BAQUERO, 2001b). 

Nesta dire9ao, o capital social pode. servir para a promo9ao social das classes excludas, pois 

suas redes de engajamento cvico podem: a) encorajar com vigor a generaliza9乞o de normas 

recprocas e a criaao de expectativas, para fornecer retornos futuros; b) facilitar a 

coordena 乞o e a comunicaao, para produzir canais de informa6es sobre deslealdades dos 

indivduos e grupos, para que possam ser testados e verificados; c) colaborar para a solu9o 

de outros tipos de problemas com base no sucesso das experi6ncias passadas; d) diminuir o 

risco potencial diante dos atos oportunistas de alguns egoistas, beneficiando as transa6es 

flituras (SERIANNI e LEWIS, 1 998a) 

Para Serianni e Lewis (1998b), as redes de engajamento cvico, tais como associa6es de 
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bairros, clubes e cooperativas, s乞o formas essenciais de capital social, pois 6 onde os membros 

da comunidade vo cooperar para o beneficio mtuo diante dos persistentes problemas de 

a9ao coletiva entre eles. 

A despeito das crticas a relaao que Putnam faz entre capital social e responsabilidade cvica, 

essa rela9豆o continua auxiliando as pesquisas na Ci6ncia Politica. Ele observa o impacto de 

oito influ6ncias gerais sobre o capital social nos Estados Unidos: 1) educaao; 2) pouco tempo 

e dinheiro; 3) mobilidade e sub-urbanismo; 4) mudan9as nas tarefas das mulheres, casamento 

e familia; 5) declinio do Welfare State; 6) direitos civis; 7) efeitos geracionais: a longa 

geraao cvica nascida entre aproximadamente 1910 e 1940; e 8) a televisao (PUTNAM, 

1 995a). 

Outro fator considerado importante, para o se entender o declinio da confiana social e a 

aus6ncia de engajamento cvico pode ser relacionada ao tempo que as pessoas assistem 

televiso. Em relaao aos americanos, por exemplo, verifica-se que estes durante 40% 

(quarenta por cento) do seu tempo livre assistem a televis乞o, e isso esta rigorosamente 

associado com o declinio do Capital Social, ou a redu9乞o da participaao dos mesmos em 

associa6es com as pessoas na comunidade (PUTNAM, 1995a) 

Nas anlises de cunho quantitativo e qualitativo sobre a redu9ao da propensao para 

participa 乞o das pessoas nas associa6es comunithrias, destacam-se os estudos de Verba e 

outros (1995). Estes desenvolveram o maior e mais sistemtico estudo emprico da estrutura 

de atividades voluntrias da Amrica. Ofereceram linhas de orienta 乞o para valoriza 豆o da 

participa 乞o cvica e outras que lhes so antag6nicas nos estudos sobre os niveis desiguais de 

participa o. Os autores se inscrevem na continuidade do debate sobre e extenso da 

participa 乞o cvica, bem como que as habilidades e os recursos monetrios, adquiridos pelos 

filiados nas organiza6es da comunidade, levariam a nveis desiguais de participa 乞o poltica, 

portanto, gerando uma desigualdade de representaao poltica entre os americanos 
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Verba e outros (1995) consultaram mais de quinze mil americanos sobre civismo e 

organiza6es sociais, al6m da amostra de dois mil e quinhentos ativistas, para comparar com 

as caractersticas dos cidados menos ativos. Eles detectaram certo grau de atividade - overall 

・, mas, tamb6m, diferen9as importantes sobre as linhas de atividades no cruzamento com as 

linhas de etnocidade, religiosidade, raa e, especialmente, classes. 18 Depois mediram as 

vari自veis rendimento familiar, educaao e tarefa (destreza/habilidade), calculando por um 

lado, o intervalo entre afro-americanos e latinos e, por outro, os anglo-americanos 

Em rela9oa influencia da varivel religiosa sobre os indices de capital social, Warren (1995) 

faz um estudo em profundidade sobre as organiza96es comunitrias religiosas, examinando as 

redes de trabalho no caso do Texas. O autor observa o impasse na utiliza9ao do capital social 

pelas institui96es religiosas e a mobilizaao da comunidade para construir um novo capital 

sod証19 

Sirianni e Lewis (1998a) focalizam a influencia dos movimentos cvicos pelo meio ambiente 

para a organizaao da comunidade, e assinalam que a capacidade de eleva 乞o dos estoques de 

capital social pode contribuir para levar ao desenvolvimento sustent自vel das regi6es, mesmo 

diante de alguns indicadores que apontem para o seu esgotamento, assim, o entendimento do 

conceito de capital social faz parte da agenda das pesquisas que se prop6em resolver os 

problemas pblicos.2 

Kenneth (1997) examina as redes de solidariedade e de confiana em rela9ao a trs modelos 

1) o modelo de sociedade comunal, baseada numa solidariedade mecnica; 2) o modelo de 

democracia primria e pouca confiana, formando associa6es voluntrias, solidariedade 

organica e modelo de virtude civica descrita por Tocqueville; e 3) o modelo de democracia 

18 Pa sua vez, William G. Roy (198のobserva que capital social6 vital para aforma9o de classes e a es coletivas. 

'9 Para Greeley (1997), o capital 6 gerado nos relacionamentos sustentados por meio de servios voluntrios freqentemente organizados por 
organiza96es religiosas. Descreve o declnio do voluntarismo em rela9Ao baixa freq nciana Igreja. 

20 lmpottante observar, nesta linha, a histria da natureza da ccmpetiAo politica e as diferenas radicais (Wilson, 1996), a no possibilidade 
de transpor as polticas dirigidas ao sistema de mercado e as necessidades de examinar as interven るes do Estado sobre a sociedade (Heinz, 
199分ver o impacto destas sobre o desemprego dos jovens (citado por MORROW, 1999, p.'75l). 
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moderna, analisa comunidades imaginrias com confiana abstrata, educaao e midia. O autor 

sugere que, para entender as causas e efeitos do capital social nas sociedades contemporneas, 

deve-se ir al6m do modelo clssico de Tocqueville. 

Para Bob e Foley (1997), a economia global impele para a decadencia do Welfare State e para 

o declinio do capital social. Al6m disso, observam que mudanas rpidas, diferenas sociais e 

experi6ncias da infncia em relaao a familia e a comunidade significam a configuraao de 

como a pessoa transmite para as outras, dentro do prprio grupo, aquelas diferen9as culturais, 

lingustica e sociais. 

Nesta direao, durante um tempo determinado a crian9a aprende valores basicos para 

mteragir com a sua comunidade. Porm, cabe ao Estado implementar polticas que podem 

afetar o capital social em diferentes grupos tnicos (LIN, 1997) 

Sobre o capital social em diferentes grupos tnicos, Lin (1997) destaca que as regras, valores, 

linguagem e politicas podem favorecer o desenvolvimento do capital social e incrementar o 

bem-estar destes grupos. As regras de confiana s乞o a maior riqueza da comunidade e a 

necessidade de interdepend6ncia da linguagem nas mais diversas comunidades 

Lin (1997) faz experi6ncias com crianas e jovens de familias da Califrnia, que o levaram a 

reconhecer a influ6ncia das condi96es econmicas, de experi6ncias de cunho racial, 

lingustico, bem como de aspectos culturais e prticos, na socializaao dos jovens. Destaca 

ainda que as idias dominantes nas normas anglo-europias, usadas na formula 乞o de polticas 

pblicas, no eliminam as prticas tradicionais dos grupos minoritrios, dado que a linguagem 

contribui para manter os laos emocionais da famlia e da comunidade 

Os estudos acima destacam que o associativismo horizontal 6 pressuposto indispensvel para 

a elevaao dos indices de participaao politica presente e fiitura. Neste sentido, estudos 

recentes tem mostrado que comunidades com indices elevados de estoques de capital social 
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podem se beneficiar em rela 谷o ao crescimento de suas economias e fortalecimento de suas 

democracias. Um exemplo importante 6 a ampliaao da participaao poltica, pois a confiana 

nas pessoas e nas institui96es pode levar え  cooperaao mtua e, conseqientemente,a 

participa9o em associa6es voluntrias, provinciais e nacionais e, nesta dire9o, vislumbra-se 

um envolvimento cvico acrescido de ampla participa 乞o nas esferas de decis豆o poltica 

Acrescenta-se, ainda, que, os indicadores analisados por Putnam (1996a), aliados a outros 

estudos de cunho quantitativo e qualitativo, s乞o complementares no sentido de entender as 

estrat6gias para a elevaao dos indices de capital social entre os jovens. E, por meio da 

socializaao poltica podem-se ampliar os espaos de participaao cvica e desenvolvimento 

de uma comunidade. Nesse sentido, os estudos destacados a seguir contriburam para a 

sistematizaao de. dados e aperfei9oamento das metodologias que ampliaram a compreenso 

do tema. 

O associativismo horizontal de uma comunidade pode indicar o fortalecimento da democracia 

no pas. Os estudos de cultura e socializa 谷o politica podem fornecer alternativas para a 

ampliaao da participa o dos cidad乞os no processo politico e a conseqente elevaao dos 

indices de capital social. O amadurecimento da sociedade e do Estado requer o acrscimo dos 

niveis de confiana interpessoal e institucional a fim implementar o desenvolvimento das 

comunidades, tema analisado a seguir. 
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1.4.7 Confiana interpessoal e institucional. 

O pressuposto essencial6 de que o capital social 6 gerado por redes de confiana. Neste 

estudo, analisou-se um dos indicadores de capital social: a confiana, bem como a influencia 

desta na socializaao politica dos jovens brasileiros. 

No estudo de Misztal (1998) define-se o conceito de confiana como uma condi9言o necessria 

para se manter a ordem social. Para a autora, o estrutural-funcionalismo e o marxismo 

ignoraram inteiramente o uso da confiana. Recentemente as teorias das ciencias sociais 

debatem com mais freqencia o significado da confiana, que cria e sustenta as estruturas 

organizacionais e possibilita a cooperaao poltica entre os agentes, nas sociedades modernas. 

Na teoria sociol6gica busca-se o mecanismo de integra 言o, na teoria econmica intenta-se 

interpretar outras percep戸es do egoismo racional dos atores individuais. Neste momento, o 

interesse pelo conceito nao pode limitar-se a confiana nas institui96es, mas verificar os 

projetos de qualidade na coopera をo entre o Estado, mercado e sociedade. Estas teorias no 

refutam a confiana interpessoal, mas investigam as mudanas de papel das tarefas e das 

estruturas sociais. Pois, a confiana no6 um mecanismo regulat6rio das rela6es sociais, mas 

6um bem pblico. Assim, a confian9a pode ser definida como: 

"...asadeviceforcopingwiththefreedomofothers. Sincetrustcanbeseenasa 
mechanism for solving the problem of cooperation only when people cooperate 
irrespective of sanctions and rewards, we need to consider trust as a policy aiming at 
creation of conditions which foster bonds of solidarity, tolerance and the 
legitimization of power. The proposed synthetic approach, which attempts to 
combine contingency with the importance of sustaining collective order, permits the 
conclusion that to construct conditions in which people can learn to deal with one 
another in a trustworthy way without making everyone feel the sarne involves the 
generation of sense of belonging and participation through the politics of 
democratization (MISZTAL, 1998, p.11). 
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A sociologia inicialmente abandonou as no96es de obriga6es morais, assim confiana e 

solidariedade foram consideradas irrelevantes. "Mas o debate reaparece sobre a nova ordem 

industrial, na qual a confiana 6 valida como um recurso para aliviar o atomismo 

individualista da sociedade moderna", bem como a confian9a "como proposta para amenizar 

os desperdcios da complexa divisをo do trabalho" (MISZTAL, 1998, p.1 -2) 

Na passagem da sociedade pr -moderna para a moderna, a ciencias sociais incorporaram 

alguns valores relacionados a confiana social e nas institui96es. Para Giddens (1990) "o uso 

crescente do conceito tem rela 乞o com as mudanas de condi96es da modernidade e a 

importncia da confiana na sociedade devido ao nivel de risco da globalizaao." Assim, 

"para Beck (1992) a racionalidade da sociedade moderna requer que se leve em considera o 

a possibilidade de demanda e a conseq6ncia de suas a6es em rela 乞o aos outros, o que 

envolve demanda de confiana" (MTSZTAL, 1998, p.2) 

Observam-se caminhos pelos quais a demanda da individualidade pode se reconciliar com a 

comunidade e com a revitaliza 乞o da idia de sociedade civil como lugar de obriga6es e de 

confian9a mtua. "O tema delineia-se no debate da filosofia poltica, na nova escola que tem a 

necessidade de atender a comunidade baseadas nas obriga96es mtuas e de confiana, na 

proposta de liberdade e igualdade", segundo Raz (1986); Walzer (1983); Sandel (1982); 

Kymlicka (1989); Muihall e Swift, (1992), autores citados por (MISZTAL, 1998, p.3) 

At6 o presente momento, o conceito de confiana cresceu nos estudos de personalidade, 

baseado no cultivo das rela6es entre amigos, amores e familia (Giddens 1991,1992). 0 

conceito teve espao nas pesquisas de motivaao dentro do interesse prprio, em ponto 

emprico e normativo freqentemente cruzado, contribuindo com o novo entendimento do 

comportamento coletivo (Mansbridge, 1990). "A revisao dos psic6logos e dos economistas 

s乞o modelos adversrios (e o modelo de escolha racional esth inserido nisto) e sustentam a 

necessidade de uma nova abordagem que incorpore valores e normas (Margolis 1984; Ostrom 
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1990)". As quest6es empricas apontam para numerosos estudos em que confiana apresenta- 

se fundada "em valores sociais e na cultura poltica (Dalton 1988; Anderson 1993; Ashfrd 

and Timms 1992)". Nesses tipos de estudos, a confiana no aparece em certos nveis de 

conceitua 乞o ou abstraao, citados por (MISZTAL, 1998, p.3). 

Nesta dire 乞o, observa-se um visvel acrscimo do uso do conceito de confiana, o que pode 

ser atribuido a emergencia de uma nova consci6ncia social com base na cooperaao e 

consenso. Esta pode ser uma nova dire9ao para suprir as necessidades de alternativas, com 

novas bases de integra o verifica-se, pois, a necessidade de rediscussao do assunto devidoa 

incerteza e え  confus乞o da modernidade. O tempo moderno tem apontado para simbolos e 

ideologias com significados de integra 乞o. Assim, a conceito aparece como alternativa para 

revisきo das bases tradicionais de cooperaao e avaliaao da confiana no desenvolvimento da 

formaao mtua na forma o das institui966s pblicas e os indivduos (MTSZTAL, 1998, p.3) 

O colapso em torno dos modelos tradicionais emana de cada familia, trabalho, disciplina, 

declnio industrial e de identidade de classes, e amplia a especificidade das identidades 

culturais (tnicas, raciais e territoriais). "O enfraquecimento do Welfare State e a supresso 

das bandeiras nacionais levantam uma quest乞o vital para a sociedade moderna responder, 

sobre o novo realinhamento das bases da solidariedade social, cooperaao e consenso". Nesta 

dire9ao, a questao de como se produz a confiana social para a melhora da perfomance 

econ6mica e governamental6 tema central nas ci6ncias sociais na atualidade. As novas bases 

de funda 乞o necessitam de uma reestrutura 乞o nas vidas das pessoas e criam o impasse 

necessrio para uma base cultural que sustente as rela6es econmicas e sociais que garantam 

a prosperidade das na6es (MISZTAL, 1998, p.4) 

O argumento central 6 que as regras de confiana entre comunidade e o governo so 

essenciais para a efetiva responsabilidade das institui96es. Observa-se, tamb6m, que as teorias 

aliadas ao capital social, revitalizam a idia de sociedade civil como base na coes豆o social, 
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pois o crit6rio de confiana moderno tem uma racionalidade diferente dependendo das crenas 

morais de cada sociedade, que tem suas prprias bases de valores e cren9as culturais. 

Assim, para a cria9ao dessas novas bases, deve-se levar em conta a cultura politica de cada 

pas. Estes estudos podem contribuir para a formulaao de alternativas. Neste sentido, pode-se 

observar que o i ndice de confiana 6 um indicador que faz parte do estudo classico de 

Almond e Verba sobre cultura politica. Por isso, os estudos de socializaao poltica podem 

colaborar para verificar se a confian9a interpessoal e institucional esta sendo incentivada no 

processo de formaao da juventude brasileira, revitalizando a coeso social e elevando os 

indices de capital social. Podem tamb6m, detectar se os jovens vm desenvolvendo 

habilidades para participarem de a6es cooperativas que visem ao bem comum da sociedade e 

promovam o engajamento cvico dos mesmos nas esferas de participa 乞o poltica 

Porm, observa-se que a desconfiana dos jovens brasileiros em relaao え  s institui96es 

polticas e a carncia de referenciais partid自rios e ideol6gicos levam a falta de incentivo para 

se envolverem, em associa6es comunitrias. A apatia e o ceticismo em rela蝉o s quest6es 

polticas sをo alguns dos resultados das orienta6es socializadoras para o consumo e para o 

mercado que marcam as propostas neoliberais21,bem como vm, provavelmente, aliadas aos 

sentimentos de aliena9o e impotencia diante das graves denncias de corrup9ao que marcam 

a hist6ria politica brasileira. Al6m disso, colabora com este quadro de desconfiana, que no 

favorece a eleva9ao dos indices de capital social, a cultura poltica brasileira autoritria e 

cientelista (Nazzari, 1995), ainda que venha sendo substituida, gradativamente, por uma 

cultura poltica hibrida ou dualista, na qual se mesclam atitudes democrticas, autoritrias e de 

apatia (SCHIN'IIDT, 2000) 

21 o consumismo e o individirnlhmio materialista 6 observado no estudo de Millie R. Creighton (1994). Segundo o autor, as mudanas de 
valores nas sociedades modernas podem ser identificadas nas recentes pesquisas sobre o levantamento da orienta o do consumo infantil,, 
esoecialmente as formas populares 。 a cultura de massa dos entretenimentos coin fun o educativa. Observa-se que os Shopping Center no 
Ja,o reforam a impoitnia da educa9芭o que favorece o consumismo, estimulando a dire o a aceita 喜o de valores pelo uso de imagens 
que definem as regras sociais. Edutainment'a fuso de educa o com entretenimento, que reivindica no consumismo a importncia da 
educa o na cultura japonesa. 
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A falta do capital social tem contrapartida negativa na perspectiva econmica e social das 

pessoas na medida em que elas n乞o teriam acesso a modelos de comportamento positivo ou a 

recursos sociais e informa96es, elementos necessarios para a participaao na comunidade 

Assim, os baixos niveis de capital social implicam baixa participa 乞o poltica nos centros 

urbanos. 

O argumento central da teoria de capital social sustenta que a participa 乞o em associa6es 

voluntrias gera normas de coopera 言o e confiana entre seus membros e que essas normas 

sao exatamente aquelas exigidas para participa 乞o poltica. Um estudo que proporcionou 

evidencia emprica 6 o de Verba e outros (1995), "no qual os autores fazem anlise sobre 

como as habilidades e outros recursos ganhos como resultado de pertencer ou estarem filiados 

え organizaao seriam determinantes importantes da participa9ao poltica" (BAQUERO, 

2001b, p. 36). 

Nesta dire9ao, destaca-se que o nvel de confiana se situa em tipos diferentes de fatores, 

confiana interpessoal, e institucional, que juntas somam os nveis de confiana social de uma 

comunidade ou pas. O estudo de Page e Chastenay (2003, p.7) destaca que "os jovens 

cidadaos possuem um sentimento semelhante ao da popula 乞o geral, como revelam as 

recentes sondagens sobre os frgeis percentuais identificados nas respostas sobre as fontes de 

confiana dos mesmos" 

Com base nisso, em contextos modernos e complexos, a confiana social pode emanar de 

duas fontes: as regras de reciprocidade e os sistemas de participaao cvica. As regras so 

includas e sustentadas tanto por meio da socializaao ou educaao cvica, quanto por meio de 

san6es ou puni戸es para os oportunistas que se aproximam das redes. Normas, estas que 

fortalecem a confiana social, vingam porque reduzem os custos de transa 乞o e facilitam a 

coopera 豆o entre as pessoas e entre estas e as institui96es. A mais importante dessas regras 6 a 

da reciprocidade, da amizade, ou seja, de uma orquestraao que implica na reciprocidade 

～、  ～' 
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generalizada que concilia interesse prprio com solidariedade associada a um amplo sistema 

de intercmbio e convvio social (PAGE e CHASTENAY, 2003) 

A confian9a gera coopera9ao e participa o em atividades comunitrias, elementos que 

promovem o desenvolvimento das regi6es. Sendo assim, observa-se no elenco de estudos 

acima citados que: 1) todos integram as esferas politica, econ6mica e social e pressup6em que 

as rela6es sociais influenciam a forma como os mercados e Estados operam e, por sua vez, 

sao influenciados por esses mercados e Estados; 2) todos convergem para a anlise das 

rela6es entre atores e as formas que podem gerar rela96es estveis e confiveis entre eles, 

aumentando tanto a eficiencia individual, quanto a coletiva; 3) todos apontam que o capital 

social pode ser fortalecido, mas esse processo necessita de uma gama de recursos de natureza 

variada; e 4) na medida em que os bens, derivados de institui96es pbblicas, nao podem ser 

apropriados privativamente, as pessoas tendem a apoiar as rela頭es sociais e as institui96es 

"Assim, fica claro que o trao que distingue capital social de outros tipos de capital 

(econ6mico, cultural, politico e organizacional) 6 a 6 nfase nas vantagens que resultam para as 

classes historicamente excludas" (BAQUERO, 2001b, p.13-15) 

Tendo em vista a importncia dos conceitos acima relacionados com o capital social, estudou- 

se a emergencia da socializa9ao politica da juventude como tema de pesquisa. Assim, no 

cenrio geral a sociedade brasileira, procurou-se parametros para se entender as suas 

especificidades e formas de concretizaao de uma dada cultura da juventude 

Nesse sentido, no prximo item busca-se verificar se o poder incomparvel de inova o e 

transforma9乞o social dos novos tempos e das novas tecnologias pode agregar vari自veis que 

vao al6m das vis6es utilitaristas de mercado e possam determinar um acrscimo nos indices 

de capital social, com ampliaao da confian9a entre as pessoas e da coopera 乞o mtua para 

melhorar o bem-estar das comunidades, como nova proposta de participa 乞o poltica e 

fortalecimento da democracia para os tempos atuais 
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As anlises sobre capital social no se dedicaram a socializa 乞o politica dos jovens e 

adolescentes. Neste estudo, procura-se verificar como os adolescentes e jovens brasileiros 

configuram-se como atores sociais e se estao sendo influenciados pelo processo de 

socializaao politica, para incrementar o capital social no Brasil e viabilizar sua tradu9ao em 

a6es coletivas no futuro. 

1.4.8 Capital social e socializaao poltica 

Neste sentido, a socializa 乞o deve incentivar a confian9a e desestimular a m conduta, pois os 

acordos devem estar inseridos numa estrutura mais ampla de rela6es pessoais e interc合mbios 

sociais que gerem mais redes de capital social. 

Com efeito, sociali7aao poltica 6 o processo de formaao de atitudes polticas nos 

individuos, que se da sob um enfoque geracional ou processo de interiorizaao da cultura 

poltica, existente em um meio social por parte das novas gera6es. 

A relevncia terica da pesquisa sobre cultura e socializa 言o poltica est em buscar 
uma compreenso das condi96es de estabiliza 言o da democracia. A concep9o da 
demo racia deve integrar forma e contedo, institucionalidade e mundo da vida, 
democracia poltica e social, representa o e participa 言o, superando, assim, a viso 
formalista restrita aos marcos do liberalismo, que prevaleceu em boa parte dos estudos 
nas quatro h ltimas dcadas (SCHMIDT, 2000, p.106). 

Nas democracias anglo-americanas, embora n乞o haja exig6ncia de um carter democrtico 

definido para todos os cidados, "o treinamento social ou a socializa 乞o necess自ria ao mtodo 

democrtico podem se dar dentro das estruturas de autoridades existentes, variadas e n豆o- 
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governamentais" (PATEMAN, 1992 p. 25) 

Mill ressaltava a importncia de educar o eleitorado para um voto socialmente responsvel e 

pensava que o principal aspecto dessa educaao residia no fato de que as classes 

trabalhadoras, ao tomarem suas opini6es, tomavam a "sabia e virtuosa" classe m6dia como 

seu grupo de referncia e, por isso, votariam de modo responsvel (PATEMAN, 1992 p.3 1) 

Pode-se ver nas teorias sobre democracia uma s6rie de prescri96es especffica e plena de a 豆o 

necessria para se atingir a democracia poltica. E isto se efetua por meio da "educa 乞o 

pblica", a qual, no entanto, depende da participaao em muitas esferas da sociedade na 

"atividade poltica", entendida num sentido bastante abrangente (PATEMAN, 1992, p.33-34). 

Analisando a vis乞o das crianas sobre a famlia, escola e meios de comunicaao, bem como 

tipos de constrangimentos que enfrentam em suas vidas, remete-se ao entendimento do 

conceito de capital social como ferramenta ou esquema heurstico para explorar o processo e 

as prticas que sをo relatadas para aquisi9ao de outras formas de capital: o humano, o 

financeiro e o simb6lico entre outros. Assim, "podem-se levar em conta fatores micro e macro 

das estruturas sociais" (MORROW, 1999, p.75'?) 

Destaca-se tamb6m que, para Coleman (1988), o capital social gera capital humano e depende 

do acesso dos filhos ao capital humano e financeiro de seus pais. Por sua vez, o capital social 

da comunidade ajuda a gerar capital humano, provendo a base de recursos, para encorajar a 

atividade educacional nos seus filhos. O autor utiliza mtodos estatisticos para determinar a 

interferncia do capital social da famlia e da comunidade no desempenho dos filhos na 

escola. 

Assim, impulsionada pela globalizaao, a ag6ncia socializadora familiar j合  no cumpre o seu 

papel tradicional. As m乞es se inseriram no mercado de trabalho e, por isso, passam menos 

tempo com os filhos, e estes passam mais tempo na frente da televisをo. Coleman (1961), no 



105 

seu estudo The Adolescent Socieか the social liノレ the teenager and impact on education, 

baseado no estudo de 10 escolas da regio de Chicago, distingue capital social da familia e 

fora dela, e verifica a deficincia que a ausencia dos pais acarreta na transmissao do capital 

humano, prejudicando a ampliaao do capital social dos filhos (citado por MORROW, 1999) 

Por sua vez, a escola, ironicamente, pouco avanou al6m de formar capital humano, 

conflitando com a realidade de que o trabalho, no sentido tradicional, esta em pleno declnio 

na sociedade atual. Dessa maneira, os jovens passam muito mais tempo em contato com os 

meios de comunica9乞o. 

No6 surpresa que os meios de comunica o exercem forte influ6ncia na transmiss乞o de 

cren9as e valores, ditam regras e normas, que promovem modismo, consagrados na letargia 

dos shoping centers, e vendem os produtos capitalistas para o mercado cada ver maior de 

consumidores e menor de produtores. 

Atualmente, constata-se que as ag6ncias socializadoras foram transformadas pelo impacto das 

novas tecnologias. A nova estrutura familiar e a maior preocupa o dos pais com o mercado 

de trabalho reduzem o tempo de convivncia familiar dos pais com os filhos. A escola, por 

sua vez, tamb6m prioriza a prepara9乞o dos jovens para o mercado de trabalho, baseada na 

necessidade de geraao de capital humano. Ambas as ag6ncias preocupam-se em habilitar os 

jovens para o mercado, mais competitivo e excludente, reforando antes valores individuais e 

consumistas que incentivando a forma9ao do capital social. Neste sentido, no geram 

alternativas para inclusao da maioria dos jovens em novos espaos democrticos, que 

ppderiam criar alternativas de coopera9ao e confiana mtuas para solu9ao dos problemas das 

comunidades. 

Coleman (1990) distingue as formas de capital social: na familia, na comunidade, por meio da 

forma9ao de capital humano. A m6dia da escolaridade 6 vista como o mais importante 

incremento do capital social para gerar maiores beneficios com menos investimentos pblicos 
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e privados. Em seu estudo classico sobre os Fundamentos da Teoria Social, Coleman (1990) 

analisa a confiana como geradora de capital social, mas no expressa a mesma clareza das 

an自lises de Putnam (1995 1 1996), que verificou a associaao entre desempenho institucional, 

desenvolvimento econmico e grau de civismo das redes de capital social. 

Destaca-se tamb6m que, para Coleman (1988), o capital social gera capital humano e depende 

do capital financeiro da famlia, bem como o acesso dos filhos ao capital humano e financeiro 

relaciona-se com capital humano e financeiro de seus pais. Por sua vez, o capital social da 

comunidade ajuda a gerar capital humano, provendo a base de recursos para encorajar a 

atividade educacional nos seus filhos. Em seu estudo utiliza mtodos estatisticos, para 

determinar a interferncia do capital social da familia e da comunidade no desempenho dos 

filhos na escola. 

Para Coleman (1988), capital social 6 a variedade de elementos que incluem alguns aspectos 

da estrutura social e facilitam as a6es dos atores com essas estruturas. Portanto, o capital 

social 6 inerente a s estruturas de rela6es entre atores, que podem promover a confian9a ou a 

desconfiana no cumprimento das normas e das obriga96es das estruturas sociais. As normas 

sao importantes para pressionar a internalizaao de valores, junto com san6es externas dos 

membros de outros grupos, para facilitar certas a6es altrustas e dificultar outras egoistas 

diante da natureza do bem pblico. Assim, normas de confiana e obriga6es em rela 乞o aos 

outros podem ser usadas para aproximar aqueles que nao contribuem com a exist6ncia do 

capital social, e gerar o bem-estar timo devido a s crescentes redes de engajamento cvico. No 

entanto, pela natureza dos bens pblicos, o capital social parte de outras diferentes formas de 

capital e gera a necessidade de uma a o coletiva. 

Argumenta-se que a produ9ao de capital social para as prximas gera6es depende: primeiro, 

de obriga6es e expectativas, ou seja, do desenvolvimento da confiana entre as pessoas via 

transa96es cooperativas; segundo, do potencial de informa 読o existentes nas redes de 
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trabalho; terceiro, de normas e san6es comunitrias efetivas; e quarto, das rela96es de 

autoridade. Em seu estudo clssico sobre os Fundamentos da Teoria Social, Coleman (1990) 

analisa a confiana como geradora de capital social, mas nao expressa a mesma clareza das 

an自lises de Robert Putnam (1995 - 1996). 

Existe um consenso de que a confiana 6 a principal geradora de capital social em um pas. 

Ao vincular os niveis de capital social com as possibilidades de incremento do 

desenvolvimento regional, bem como na resolu9ao de problemas urbanos e diferenas tnicas, 

acrescentou maior relevncia え  abordagem de desenvolvimento econmico. Acompanhando 

as reformas administrativas regionais, na Itlia moderna, verificou os efeitos contradit6rios da 

aao coletiva sobre o melhoramento do bem-estai social, mostrando como s6culos de 

diferenas regionais na cultura cvica22 e nos indices de capital social influem no sucesso das 

reformas, implementadas pelos governos regionais italianos, iniciadas em 1970. Em suma, 

Putnam (1996b) relacionou sua perspectiva te6rica com os fatores econmicos, culturais e 

institucionais. No entanto, o ponto principal do estudo de Putnam foi o aprofundamento do 

conceito de "comunidade cvica", ou seja, a responsabilidade dos cidad乞os e a participaao da 

comunidade no processo de desenvolvimento das regi6es. 

Com vistas a identificar os fatores subjacentes a s acentuadas diferenas de desempenho de 

diversos governos regionais, foi formulado o conceito de comunidade cvica, observando-se a 

associa9o entre desempenho institucional, econ6mico e o grau de civismo, ou seja, quanto 

mais cvica a regiao, mais eficaz o seu governo. A complementa o entre as a6es 

institucionais pblicas e as a6es coletivas fortalece o engajamento cvico e que a sinergia 

entre o pblico e o privado amplia a confian9a e a transpar6ncia, permitindo a implementa 乞o 

de polticas pblicas maximizadoras do bem-estar geral, fortalecendo as organiza6es locais e 

ampliando o poder do Estado (PUTNAM, 1996b). 

22 ざ  ocre uuiuira civica, verlambem Vasquez (2000) e Street (1993). 
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Enquanto Evans (1996) da primazia ao Estado como fonte principal da din含mica social, numa 

inclinaao neo-institucional, Putnam (1995-96) adota urna vertente cultural na explanaao das 

fontes de confian9a para o engajamento das pessoas em a96es coletivas. Assim, a cultura 

poltica e a hist6ria particular determinam a exist6ncia ou no do associativismo horizontal, 

base do engajamento cvico e auto-organiza9ao, al6m de reconciliar a democracia com o 

desempenho socioeconmico que garante o bem-estar dos seus cidados 

Tendo em vista a preocupa o deste estudo em a nalisar de que forma os jovens brasileiros 

esto sendo socializados com crenas e valores que incentivam iniciativas coletivas, baseadas 

na confiana, na cooperaao e na participaao, toma-se importante observar as interpreta6es 

e o desenvolvimento do conceito de capital social, a fim de verificar sua aplica9ao na 

socializaao politica dos adolescentes e jovens brasileiros, para ampliar os estoques de capital 

social da comunidade e remete-la ao desenvolvimento. 
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CAPITULO 2 A RELAく瓜O ENTRE OS JOVENS E O CAPITAL SOCIAL NO 
BRASIL 

2.1 Capital Social e Juventude 

Mudanas decorrentes das transforma6es experimentadas pelas sociedades contemporaneas 

colocam um conjunto de desafios aos jovens, num contexto pautado por incertezas em rela o 

ao mercado de trabalho e a s expectativas de melhores condi戸es de vida 

Diante desse quadro, os conceitos at6 entきo utilizados para examinar a realidade atual nao do 

conta de explicar os fenmenos sociais e imp6em aos estudiosos a busca de novas alternativas 

principalmente no que se refere a rela9乞o dos jovens com a politica. E que o contexto social 

desses jovens, com novas informa96es e modelos de identidade impostos pelo mercado e pela 

midia, parece gerar indiferena e apatia nas institui96es politicas tradicionais, ao mesmo 

tempo em que se estao delineando novas formas de participa9ao e convivncia social 

No Brasil, o impacto das transforma6es causadas pelo processo de globalizaao levou 

vulnerabilidade da economia, え  fragmentaao do tecido social, え  excluso social, gerando o 

desemprego, o aumento das desigualdades regionais e o declinio das institui96es classicas da 

democracia. Em contrapartida, observa-se a emergencia de novas formas de luta para 

combater os efeitos dessas mudanas 

Os jovens brasileiros convivem com situa96es muito diferentes das dos jovens em pases 

desenvolvidos, enfrentando problemas sociais como a mis6ria, a exclusをo, o desemprego e a 
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falta de perspectivas em rela9ao ao ftituro de suas vidas. Esse 6 o cotidiano dos jovens do 

Terceiro Mundo. Nos pases ricos, onde problemas bsicos de educaao, sade, habita 乞o ou 

transporte ja foram sanados, o conjunto da popula 乞o pode orientar seu comportamento 

politico numa perspectiva considerada p6s-materialista. Os jovens podem levantar outras 

bandeiras, entre essas, a de defesa do meio ambiente e a da melhoria da qualidade de vida 

(BAQUERO, 200 la). 

Ao mesmo tempo, os jovens dos pases desenvolvidos parecem estar cada vez mais atentos s 

desigualdade sociais e regionais, causadas pelo neoliberalismo e esto empreendendo um 

movimento crtico em rela9ao a moral e a tica de politicos e poderosos. Este argumento pode 

ser corroborado com base em noticias recentes, divulgadas pela midia, sobre manifesta96es de 

rua e protestos contra a globalizaao, realizados durante os encontros do G-8 em Seattle e 

Gnova, que reuniram lideres das maiores pot6ncias do planeta. 

A importancia da juventude no questionamento da cultura politica materialista dominante em 

nossos pases 6 examinada por Paulo J. Krischke (2000, p.23), em seu estudo sobre o p6s- 

materialismo. A inconformidade dos jovens com a poltica tradicional e a busca por novos 

meios de sua supera9ao t6m sido identificados pelos pesquisadores por caminhos e mtodos 

diferentes. Segundo o autor, longe da apatia e do desinteresse que, em muitos casos, sao tidos 

como algumas das caractersticas da juventude,6 possvel visualizar seu interesse na 

resolu9乞o dos problemas da humanidade e a sua vontade de transform -los 

J existe um consenso, entre aqueles que analisam o tema da socializa 乞o poltica dos jovens, 

de que as alternativas requerem uma alteraao na cultura poltica dos povos. A cultura atual 

foi construida por fatores hist6rico-estruturais e modelada por eventos formativos, no curso de 

sua moderniza9乞o das sociedades e incorpora9をo de novas tecnologias. Nesta dire9ao, para 

haver uma mudan9a significativa, faz-se necess自rio desencadear um processo de socializa o 

poltica que incorpore mudanas de valores, cren9as e atitudes dos indivduos, direcionadas 
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para um tipo de aao poltica diferente da que emana da cultura poltica tradicional 

A cultura politica 6 produto, tanto das hist6rias coletivas como das hist6rias de vida 

individuais. Ela brota de aprendizagens conscientes sobre a poltica. "Analiticamente, ela d五  

uma forma de anlise do comportamento para termos como ideologia, espirito nacional e 

valores das pessoas" (PYE citado por CHILCOTE, 1998, p.39) 

No que compete a cultura poltica, ressalta-se que a relevncia do tema reside na tentativa de 

compreender as condi96es que geram a estabilizaao da democracia. Assim sendo, tais 

anlises averiguam quest6es institucionais e de representaao, analisam a participaao e o 

comportamento politico dos cidados, al6m do que procuram identificar que crenas e valores 

so transmitidos para as prximas gera96es 

Constanza Moreira (2000) assinala que, nos pases latino-americanos, o que predomina 6 a 

democracia dos inconformados. Referindo-se ao caso uruguaio, afirma existir a um padro 

atitudinal democrtico, consistente e participativo. Com  base nisto, prop6e uma esp6cie de 

alternativa ao esposado pela teoria ortodoxa sobre democracia, pelo do conceito de 

"democratas desconfiados". Paulo Krischke (2000, p.22) tamb6m menciona esta 

desconfiana, sugerindo que tal "[...] caracterstica relaciona-se a uma assimetria entre as 

dimens6es "cognitivas" e as dimens6es "valorativas" da cultura poltica, ou seja, as 

preferncias pela democracia ocorrem simultaneamente a um desencanto pelos partidos e 

institui96es". 

Schmidt (2000, p.19), ao examinar o tema de socializa9貸o politica tendo como foco os jovens 

brasileiros, refere-se a exist6ncia de uma cultura poltica hbrida e dualista, "que mescla tanto 

elementos da tradi9ao como dos esforos de mudan9a". Esse tipo de cultura, segundo o autor, 

"6 algo mais condizente com o ideal democrtico, mas, sobretudo expressa a fragilidade da 

nova democracia brasileira". 
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Examinando a questao da democracia na Am6rica Latina, Baquero (2001) observa que a 

Ciencia Poltica vem sendo desafiada a responder por que as elei6es livres e a exist6ncia do 

pluralismo partidrio ocorrem concomitantemente com o declnio da satisfa9ao com a 

democracia. Esse fen6meno, conforme o autor, pode ser imputado a expanso do modelo 

neoliberal que, ao longo dos u ltimos anos, tem contribuido para acentuar a excluso e agravar 

os problemas sociais, cujos reflexos estruturais apresentam-se no desemprego, na 

desconfiana em rela9ao a poltica e no desencanto dos cidadaos diante da incerteza em 

rela9ao ao futuro. Nesse processo, no lugar de haver o reforo das identidades coletivas 

tradicionais (famlia e grupos comunitrios), estao surgindo rela6es sociais pautadas pelo 

individualismo, pela fragmenta 乞o do tecido social, ou mesmo pela insatisfa9ao com a ordem 

das coisas e pelo surgimento de organiza6es para-estatais, que desafiam a manuten9ao da 

ordem social. 

Desta forma, mostra-se pertinente uma reflexao em relaao a socializa o poltica dos jovens, 

para que sejam orientados para uma cidadania ativa e para o fortalecimento da democracia 

Al6m disso, existe um relativo consenso de que nas sociedades onde as desigualdades sociais 

so crescentes, a democracia se esvazia ou perde seu sentido igualit自rio 

Partindo do suposto de que a continuidade ou a ruptura da cultura poltica depende da 

socializaao poltica, qualquer altera9ao ou mudan9a nas cren9as e valores dos cidadaos em 

rela9ao a politica poderia ter um impacto transformador no comportamento poltico da 

sociedade. 

Nesse sentido, a cria9o e uso das novas tecnologias orientadas para a democratiza 谷o das 

informa6es, para o incremento de redes de intera をo, coopera o e confiana, poderiam 

elevar os indices de capital social entre os jovens para garantir engajamento clvico, assegurar 

a melhoria da qualidade de vida das popula96es e produzir prosperidade e estabilidade poltica 

no futuro. 
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Em inn mundo no qual a estabilidade tradicional conferida por uma dada 
organiza 含o social e cultural se rompeu, dando surgimento a novas fonnas de 
socialibilidade, a juventude, ou pelo menos urna parte dela, anunciadora de novos 
tempos, pauta-se por um comportamento questionador das regras e limites 
tradicionais (SOUZA, 2002, p.91). 

A emergencia da socializa9ao politica da juventude como tema de estudo remete para anlises 

que, tendo como parmetro geral a nossa sociedade, preocupa-se em aprender as 

especificidades e formas de concretiza 乞o de uma dada cultura juvenil ou da juventude. Nesse 

sentido, busca verificar se os novos tempos das novas tecnologias, com um poder 

incomparvel de inova9乞o e transforma 谷o social, possam agregar variveis que vo al6m das 

vis6es utilitaristas de mercado e possam determinar um acrscimo nos i ndices de capital 

social, com ampliaao da confiana entre as pessoas e da cooperaao mtua para melhorar o 

bem-estar das comunidades, como proposta nova para os tempos atuais 

Em suma, a maioria dos estudos baseia-se em pesquisas anteriores do processo de 

socializa9ao poltica. Nesta dire9乞o, destacam-se algumas pesquisas que podem colaborar, 

para dar pistas da evolu9o do capital social no Brasil, tais como a pesquisa de socializa o 

poltica realizada por Schmidt (2000), para tese sobre a juventude e a politica brasileira nos 

anos noventa; e, a nivel regional, a pesquisa realizada por Nazzari (1995), sobre a socializado 

poltica dos adolescentes no Paran. 

Importante destacar que as alternativas de insatisfa9ao com a sociedade atual s豆o largamente 

majorit自rias entre os jovens brasileiros. A pesquisa de Schmidt (2000, p.198-9) "destaca que 

65,5% destes se mostram inseguros", quanto ao futuro da sociedade brasileira 

Provavelmente, este sentimento esta associado aos problemas da viol6ncia e da criminalidade, 

"pois 40,9% se mostram indignados", indices que podem ser relacionados a s quest6es de 

desigualdades sociais e aos escndalos de corrup9ao diariamente veiculados pela mdia 
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Ainda, "os 25,0% dos entrevistados que se dizem assustados e os 13,6% que se dizem 

frustrados", refor9am o descontentamento e a falta de perspectiva futura. As op96es de 

satisfa をo foram inferiores: 9,4% se acham felizes; 5,7% confiantes, 4,4% satisfeitos e 1,7% 

seguros. A pesquisa mostra que a insatisfaao dos jovens esta vinculada a percep9ao de que a 

realidade presente nao significa um avano em rela9ao a s mazelas do passado, e que o futuro 

no se afigura mais promissor. 

Na pesquisa de Schmidt (2000) mais de 20% dos jovens acreditam que o futuro ser melhor 

que o presente, enquanto 80% so cticos e indecisos. Este pessimismo dos jovens afeta o 

processo de constru9乞o do capital social e se revela na variavel confiana social interpessoal e 

social como se observa a seguir 

A confian9a interpessoal, social, como ja foi argumentado, constituiu-se num elemento de alta 

relevncia no processo de socializaao politica. Pedra angular da personalidade, a confiana 

predisp6e a aceita 乞o de padres e valores e ao surgimento das atitudes em rela 乞o a quele(a) 

em quem se confia. A alta ou baixa presen9a de confiana social entre os cidados de uma 

sociedade indica a configura 乞o de um alto ou baixo capital social. "Um capital social alto 

indica que ha estmulos difusos para a coopera 乞o espontnea entre os cidados. Onde impera 

a desconfian9a, a tend6ncia 6 de conflito e enfrentamentos" (SCHMIDT, 2000, p.209) 

Para medir o capital social, acredita-se que os indices sao menores onde existe baixa 

confian9a mbtua. Isto aponta para a baixa confiana interpessoal e nas institui96es, aliadas a 

imagens distorcidas da poltica e da democracia, bem como sentimentos de aliena 乞o e 

impot6ncia quanto a eficacia politica, elemento necessrio para a participa 乞o das pessoas nas 

instncias de poder, que poderia propiciar a ampliaao da democracia 

Nesta, dire9ao 6 importante destacar que a mdia vem contribuindo para tomar ainda mais 

futeis as discuss6es politicas, colaborando com o afastamento dos jovens das formas 

tradicionais de participaao poltica, como destaca o prximo item 
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2.2 Mdia e Capital Social 

Todas as mensagens de todos os tiPos so加CMdas no 
meio por que este fica to abrangente, to diversflcado, 
to maledvel, que absorve no mesmo texto de multimidia 

todaaexperincia humana, passado, presente efuturo, 
como naquele ponto ll nico do Universo..." 

(CASTELLS, 1999a). 

A importncia que a politica tem para as comunica6es, sobretudo para o regime democrtico, 

6destacada por Ried (1996). Segundo o autor, uma das fun96es essenciais da comunica o 

consiste em criar uma comunidade informada, representar a mesma comunidade na esfera 

pblica e contribuir com a forma o de uma agenda de assuntos em tomo dos quais se 

organiza a politica. 

A informa 乞o tamb6m 6 uma necessidade social e, por isso mesmo, um direito da sociedade, 

dado que constitui base para a estabilidade e o direito de uma comunidade de solucionar seus 

problemas e crescimento. Assim a liberdade de informa9ao 6 substancial para a democracia 

Ao promover o intercmbio de idias, permitir a formaao de opiniao p貢blica livre, constitui a 

base dos direitos politicos de participa 乞o e exerce um controle frente a s autoridades. No 

entanto, deve-se observar a relaao entre liberdade e responsabilidade. Para isso 6 necessaria 

tica e qualidade informativa (CABALLERO, 1999) 

Uma importante questao se apresenta na pauta dos estudos de ci6ncia poltica atual s乞o os 

efeitos dos meios de comunicaao para a democracia. Os meios televisivos e jornalisticos 

parecem estar suplantando as atividades polticas, liderando as rela96es entre os cidadaos e o 

Estado, e envolvendo-se em todas as quest6es cruciais que circundam os interesses pblicos 

Assim,6 importante avaliar at6 que ponto as comunica96es podem substituir o papel 

desempenhado pelos partidos politicos, pois, ao criar lideres e definirem uma agenda, 

demonstram seu novo potencial de poder politico nas sociedades modernas e, 
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conseqentemente, alteram os sistemas democrticos tradicionais. 

Diversos trabalhos e pesquisas t6m chamado a aten9乞o para a influ6ncia dos meios de 

comunicaao de massa no comportamento poltico dos cidadaos nas democracias atuais. No 

entanto, pouco se sabe sobre a influencia da comunicaao mediada na socializaao politica da 

juventude, sua importncia para o acr6scimo de capital social e fortalecimento da 

democracia. 

' 
E dificil avaliar as conseqencias da midia sobre os ndices de capital social e para a politica 

em geral, mas conv6m reconhecer que os meios de comunicaao estao impulsionando 

altera96es importantes para a cultura da sociedade e para a vida humana. Assim, as 

caractersticas deste novo estilo de vida, mediatizado eletronicamente, sao a centralidade na 

casa e individualismo, o deslocamento da esfera pblica para a privada, reforando elementos 

que coadunam com a ideologia neoliberal e com capitalismo global 

Nessa dire9言o, Putnam (1996a) observa que o declnio do capital social ou dos laos de 

solidariedade entre as pessoas tem uma causa comum: a televis乞o. As pessoas em geral 

passam muito tempo assistindo televisao e se afastam do convvio social. 23 

A invasao dos eletrodomsticos, tais como fornos microondas, aparelhos de TV, radio, som 

para CD, permite que grandes segmentos da populaao fiquem individualmente conectados 

com seletos mundos audiovisuais, que mudam os comportamentos das famlias e da sociedade 

em geral. 

Porem, cabe-se salientar que, o paradigma de persuas貸o, centralizaao e poder 

homogeinizador da mass mdia foi diminudo pela entrada das TVs a cabo, que criaram novas 

op96es de programa6es. Assim, o paradigma da comunica9言o/persuaso na constru9ao social 

da realidade e na forma9乞o de identidades e modismos analisados por Derville (1997), foi 

23 Sobre este assunto, tambm 6 significativo o estudo sobre Television, Individualism, and Social Capital 
desenvolvido por Allan McBride (1998). 
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colocado em cheque na sociedade atual pela niidia interativa e suas mltiplas possibilidades 

de informa 乞o e comunica9o. 

Nesta dire9ao, a seguir faz-se uma anlise sobre os efeitos da midia na politica, incurcionando 

sobre o poder homogeneizador da mass midia, a fim de coletar elementos para identificar a 

influ6ncia da comunica 乞o sobre os ndices de capital social dos jovens no Brasil 

2・2.1 Comunica 乞o e politica 

Existem vrias teorias que tratam da rela9o entre a poltica e o tema da comnica9乞o. Entre 

elas destacam-se: aquelas que vem a comunica 豆o como uma funao do sistema politico 

(Almond, Fagen,); aquelas que vem a relaao midialpoltica como toda uma teoria das 

comunica6es (Deutsch); e aquelas que vem a comunica9ao como uma manipula9ao (a 

Escola de Frankflu-t, Gramsci, Aithusser...); e teorias contempor含neas sobre political 

communications effects so oferecidas por Blumler e Gurevitch. Numa perspectiva de seu 

desenvolvimento hist6rico contemporneo, todas so importantes para a an自lise da questo 

(FERNANDEZ, 1999) 

As mudan9as que se produziram neste enfoque tinham como e nfase as atitudes e opini6es, 

para focalizarem-se no conhecimento e nas cogni96es. No entanto, a dificuldade 6 de verificar 

se a cogni96es tem a ver com as mudanas de atitudes. Esta interpreta 豆o, apesar de ser 

demonstrvel mostrou-se muito complexa 

As transforma6es na defini9乞o dos efeitos da mdia sobre a socializa 豆o poltica e capital 

social da juventude tinham um enfoque nas mudan9as particulares, observadas em termos de 
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estruturar ou reestruturar as cogni96es e percep96es. Isto se demonstra no que se tem chamado 

de fun9乞o de formaao de agenda ou em que nivel est乞o os meios de comunica9ao na 

constru9ao da realidade social. No entanto, uma proliferaao de modelos sobre os processos 

que envolvem os meios de comunica 乞o aponta defini96es alternativas a natureza dos efeitos, 

como os estudos chamados usos e gratifica6es, entre outros (FERN NDEZ, 1999) 

A e nfase destes estudos 6 a audi6ncia, que processa os produtos dos meios de acordo com as 

necessidades das pessoas, que mudam de canal de acordo com seus interesses, e pode ser 

aplicada para analisar as escolhas feitas pelos usurios da rede interativa 

Algumas teorias estudam os dirigentes e os partidos como emissores das mensagens que 

poderiam influenciar os eleitores e destacam as contribui96es dos estudos sobre a opinio 

pblica, que se faze por meio das reportagens e noticias polticas pelos jornalistas ou 

formadores de opiniao. Importante destacar o estudo sobre as campanhas eleitorais para medir 

a influencia politica dos meios sobre a atitude eleitoral, bem como os estudos sobre 

socializa をo poltica. 

Assim sendo, as tres principais fontes de poder dos meios de comunica9ao sをo: a) uma raiz 

estrutural: o poder dos meios de proporcionar aos politicos uma audi6ncia; b) uma raiz 

psicol6gica: a relaao de credibilidade e confian9a; e, por fim, c) a raiz normativa: o poder 

dos meios nos tempos de conflito, a fim de salvaguardar o direito dos cidad谷os a liberdade de 

expressao (FERNNDEZ, 1999) 

Observa-se uma tradi9ao determinista que exalta a rela 豆o dos meios com a classe governante 

e exclui as massas, e outra pluralista ou emprica que investiga os indices de audi6ncia frente 

aos meios e outras press6es sociais. Apesar de opostas podem auxiliar-se quando estudadas 

com cautela. 

Nesse sentido, o estudo de Castells (1999a) traz notavel contribui9ao no entendimento da 
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cultura da virtualidade real: a integra 乞o da comunica 乞o eletrnica, o fim da audi6ncia em 

massa e o surgimento de redes interativas e o impacto dessas mudanas no campo econmico, 

social e politico. O autor observa os conceitos de ideologia e as diversidades culturais na 

constelaao da承〕baliza o. 

Desta forma, neste item a preocupa9乞o esta em verificar os atributos culturais emergentes do 

processo de interaao eletrnica, suas potencialidades e as possveis transforma96es em novos 

padres de comunicaao que possam contribuir para incrementar os indices de capital social 

por meio da socializa 乞o poltica da juventude brasileira e para o aperfei9oamento da 

democracia. 

2.2.2 A evolu9谷o da mass mdia no processo democrtico 

A midia de massas influenciou o espao politico salientando contornos manipulativos e se 

incorporando as especificidades culturais de cada pas, possibilitou a cria o de heris e 

salvadores da ptria, evidenciou a vida privada dos homens pblicos e possibilitou a indstria 

do espetaculo politico e a midkqoltica (SCWARTZENBERG, 1977) 

A informaao e a comunicaao circulam pelo sistema de midia diversificado e amplo. E, as 

quest6es politicas s豆o crescentes no espao da mdia. A liderana 6 personalizada e forma9o 

da imagem 6 geraao de poder. Assim, para os atores politicos existirem, eles devem jogar no 

espao meditico.24 Nessa dire9乞o, os meios de comunicaao poderiam com sucesso 

interferir no processo poltico, criando mitos receptivos para as demandas das massas 

24 isssim, os desfiles de massa situam-se nos antpodas das a9es espetaculares dos grupos de choque que podem ser sempre percebidas 
como golpes montados pela ou para a imprensa (CHAMPAGNE, 1998). 
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Segundo James Boylan (1999), a tend6ncia da rica midia e algumas de suas vari自veis sao o 

monop6lio, o oligop6lio e o megapolio da indstria da informaao. Desta forma mais 

complexa e concentrada, a midia empobrece ainda mais a democracia. 

Numa vis乞o positiva, a democracia, reforada pelo sufrgio universal, teve na apari9乞o da 

impressa de massas a possibilidade de controle permanente do exercicio do poder, por meio 

da analise da opiniao p丘blica que vem contribuindo com o aperfei9oamento das rela6es entre 

governantes e governados. Assim, os partidos, os governos, as organiza6es institucionais, as 

foras econ6micas e sociais e os grupos de presso, tem que renovar suas estrat6gias para 

participar do jogo politico (CAYROL, 1994). 

A televiso, regida pelos indices de audiencia, contribui para exercer sobre o consumidor 

supostamente livre e esclarecido as press6es do mercado, que n乞o tem nada da expresso 

democrtica de uma opini乞o coletiva esclarecida, racional, de uma razao publica, como 

querem fazer crer os demagogos cinicos. Assim, o universo do jornalismo 6 um campo, mas 

esta sob a pressao do campo econmico (BOURDIEU, 1997). 

Neste sentido, as noticias de variedades t6m por efeito produzir o vazio politico, despolitizar e 

reduzir a vida do mundo a anedota e ao mexerico (que pode ser nacional ou pianet自rio, com a 

vida das estrelas ou das famlias reais), fixando e prendendo a aten9ao em acontecimentos 

sem consequencias politicas, dramatizados e transformados em problemas de toda a sociedade 

(BOURDIEU, 1997). 

As mudan9as dos processos democrticos na sociedade propiciam a cria9乞o de novas regras 

do jogo poltico. As novas tecnologias da informa 乞o ampliam o debate politico e assinalam 

para nas estrat6gias de busca do poder, no contexto das transforma6es sociais, culturais e 

politicas que afetam profundamente a ess6ncia das sociedades atuais. 

Pois, o videopoltica compreende s6 um dos mltiplos aspectos do poder do video: sua 
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incid6ncia nos processos politicos mediante uma transformaao radical do ser politico e da 

administraao da politica. A videopoiltica nao 6 uma prerrogativa da democracia. Est 

tamb6m a disposi9乞o das ditaduras. No entanto, a democracia 6 definida com freqencia como 

o governo da opini乞o. Assim a televisao influencia e condiciona o processo eleitoral para que 

triunfe o ganhador (SARTORI, 1989). 

O desapego entre o pblico e o governo come9ou a crescer quando os telejornais da noite 

passaram a durar mais tempo, e mostrar as institui96es sociais e polticas em estado de 

conflito permanente, no sentido de inefici6ncia e frustra 谷o, fatores que vem contribuindo 

para alimentar o cinismo e a desconfiana do publico na politica (SARTORI, 1989) 

A politica precisa se modelar na linguagem da midia eletr6nica, e isto tem conseqencias 

proftmdas sobre as caractersticas, organiza o e objetivos dos processos, atores e institui96es 

politicas. Assim, os poderes contidos nas redes de mdia ficam em segundo lugar em rela o 

ao poder dos fluxos incorporados na estrutura e na linguagem dessas redes (CASTELLS, 

1999b) 

Observou-se que a midia de massas tem seu peso no poder econmico e simb6lico. Apesar de 

contribuir em muitos aspectos para potencializar as demandas sociais tende a ser manipulativo 

quanto a sua inserao nas quest6es polticas, alterando a democracia tradicional sob o impacto 

da opini乞o pblica meditica. Neste sentido, a mdia pode ser apontada como um poderoso 

agente de socializa 豆o politica da juventude na atualidade. Al6m disso, os 丘  ltimos estudos 

sobre os meios de comunica 乞o interativos apontam para essas transforma96es na cultura 

juvenil. 

Tendo em vista todos impactos que a mdia vem introduzindo na vida das pessoas busca-se, a 

seguir, observar o impacto da democracia informacional na cultura dos jovens brasileiros 



2.2.3 Democracia informacional: a conexo dos cidadaos 

A midia eletrnica passou a se tomar o espa9o privilegiado da poltica, no porque a poltica 

possa ser reduzida a imagens, sons ou manipula6es simb6licas, mas porque, sem a midia, 

no ha meios de adquirir ou exercer o poder (CASTELLS, 1999a) 

Assim, h um processo de intera 乞o de mo dupla entre a midia e sua audi6ncia no tocante ao 

impacto real das mensagens, que sao distorcidas, apropriadas e eventualmente subvertidas 

pelo p丘blico. Reflita-se a tese de que a opiniao pblica 6 mera receptora passiva de 

mensagens, facilmente suscetvel a manipula96es. Conforme se observa no contexto norte- 

americano, as quest6es polticas, vistas sob uma perspectiva em longo prazo, demonstram a 

independ6ncia e o bom senso da opini谷o pblica coletiva na maioria dos casos (PAGE e 

SHAPIRO citados por CASTELLS, 1999a).25 

A midia vem se tomando a arena das principais batalhas polticas, pois,a medida que foi 

diversificando e descentralizando seu campo de atuaao ao longo da d6cada de 90, sua 

influencia nas atitudes e nos comportamentos politicos tomou-se ainda mais ampla (GARBER 

e HACKER citados por CASTELLS, 1999a) 

Por um lado, o sistema de comunica 乞o interativa ficar sob o dominio de um segmento 

populacional instruido nos pases desenvolvidos, representando uma elite em escala global 

As pesquisas demonstram que os donos de PCs so pessoas acima da mdia em termos de 

poder aquisitivo, pessoas empregadas em horrio integral, solteiros e com menos 

probabilidade de aposentar-se, na maioria sao homens, mais da metade delas entre 18 a 34 
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乃 Sobre esse ponto, importante verificar os estudos de Mauro Pereira Porto (1995), quando salienta as deficincias das estudos de escolha 
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anos, profissionais em geral das 自  reas da educa をo,26 vendas e engenharia. Por outro lado, o 

sistema favorece a comunica 乞o desinibida e, nas redes com base em empresas, estimula a 

participaao de trabalhadores de status inferiores. Funciona como se o simbolismo do poder 

embutido na comunica9ao frente a frente ainda nao tivesse encontrado a sua linguagem na 

comunica9ao interativa, methora o status dos usu自rios (CASTELLS, 1999a) 

No entanto, os novos meios de comunicaao eletrnica no divergem das culturas 

tradicionais. Algumas caractersticas sociais parecem perdurar al6m da revolu9乞o tecnol6gica 

a divisao de tarefas domsticas entre os sexos (ou, ao contrrio, a falta dela) no 6 afetada 

pelos meios eletrnicos; o uso de videocassete e o manuseio de dispositivos de controle 

remoto refletem uma estrutura familiar autorit自ria; e a utiliza9ao de dispositivos eletr6nicos6 

diferenciada no que diz respeito a sexo e idade, pois os homens usam computadores com mais 

freqencia, e as mulheres cuidam dos servi9os telemticos e de manuten頭o el6trica dom6stica 

e crian9as sao obcecadas por videogames (CASTELLS, 1999a) 

As mdias ja alcanam toda a esfera de atividade social: telebanco, telecompras, as 

comunidades pessoais e o sexo por correio eletr6nico, e ampliam as alternativas ligadas a s 

profiss6es. Al6m disso, na politica, a Internet tornou-se um veculo de propaganda de 

campanha, de fruns de debate controlados, e tamb6m um meio de interconexo para eleitores 

e simpatizantes. 

No raro, programas ou anncios de televisをo fornecem um endere9o na Internet para fins de 

consulta ou discusso de idias, ao mesmo tempo em que a comunicaao computadorizada 

volta-se para certos eventos divulgados pela midia ou uma propaganda politica visando 

estabelecer uma linha eletrnica direta para cidad乞os eventualmente interessados 

(CASTELLS, 1999a). 

26 Sobre a influncia da midia na educa9fto ver os estudos de, Robert Fergunson (1999); Stephen Earl Bennett (1999); Lynn M. Kuzma 
(1998): G. David Garson (1998)e Jerome Young (1998). 
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Para Bill Gates (1997), existe uma oportunidade para melhorar o exerccio poltico e a 

democracia devido ao avan9o da tecnologia das comunica6es, que permite encontrar 

informa 乞o da melhor forma sobre qualquer tema. Historicamente, os instrumentos de 

comunicaao eram previamente programados, em sua maioria, pois o assunto deveria 

satisfazer milh6es de pessoas. 

As mudan9as nas dinmicas das autoridades eleitas e seus votantes mostram-se, por exemplo, 

quando ha uma votaao importante no Congresso. Pode-se saber rapidamente como votou o 

representante e o que disse sobre o tema. Cerca de 40% dos lugares de EUA t6m 

computadores pessoais atualmente. Assim, essas press6es mediticas dos eleitores s乞o 

substanciais para incrementar a democracia direta.27 No entanto, a democracia representativa 

6melhor, os representantes eleitos podem ser mais tenazes, pois se dedicam a tomar as 

melhores decis6es e disponibilizar propostas (GATTES, 1997) 

A comunidade eletrnica muda a comunidade nacional, por6m n谷o se podem eliminar todas 

as tarefas dos governos. Evidente que facilita a vida dos cidadaos que nao precisam mais ficar 

em filas, bastando simplesmente conectar-se. Assim o governo pode ser menor do que6 agora 

(GATES, 1997). 

O custo da auto-suficiencia tecnol6gica 6 o de superar o sentido tradicional de comunidade 

Afinal, pode-se obter o que se necessita atravs da televis乞o ou telefone. Assim, perdem-se as 

formas de intercmbio humano que mant6m os cidadaos no espao pblico. Qualquer um 

pode manter contato com qualquer grupo cultural a que perten9a por meio de mecanismos 

ddめdcos. 

Quanto a varivel midia (informaao e transparncia), a pesquisa de Schmidt (2000, p. 205-6) 

aponta a importncia que a televisao tem na vida dos jovens brasileiros. Entre os 

27 Nessa dire 三o, o estudo de Kristy Magarey (1999), 6 ilustrativo quando aborda o uso de um sofisticado sistema de informa 各o e 
infraestrutura de comunica弾o 面  governo e do parlamento australiano, o programa chama-se: Parliamentary Internet Publishing 
Coordinating Group e tomou-se poderosa fonte de informa 三o para membros e senadores, abordam temas financeiros e administrativos entre 
outros. 
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entrevistados, 2 1,2% responderam que ficam mais de 5 horas え  frente da televisao todos os 

dias, e outros 3 3,3% permanecem de 2 a 5 horas, 29,9% a assistem todos os dias, at6 2 horas. 

O noticirio televisivo aparece como principal fonte de informa9ao poltica: "cerca de 70% 

dos jovens da amostra se valem dele, seja freqentemente (3 6,2%) ou a s vezes (32,85), sendo 

que 15,8% o fazem raramente e apenas 10,5% nunca assistem". Os artigos em jornais vem em 

segundo lugar: "16,3% assinalam que leem freqentemente e 34,0% l6em, え  s vezes, mat6rias 

polticas, perfazendo mais de 50% da amostra". 

Na pesquisa de Nazzari (1995), a freqencia mais significativa esth nos indicadores 

televisivos, como horrio politico, onde 75,7% assistem a estes e aos debates na TV, onde 

62,9% tamb6m assistem a estes. Esses indicadores destacam a influencia da midia eletrnica 

na socializaao dos adolescentes e seu potencial para fortalecer o capital social 

Pelo exposto, foi possvel observar que os jovens estao insatisfeitos com a sociedade atual 

devido a s mazelas sociais e a falta de perspectivas em rela 乞o ao futuro. A ausencia de 

confiana em rela 乞o s institui96es revela a fragilidade da democracia que, apesar de sua 

aceita9o entre os entrevistados, n谷o encontra respaldo na realidade. Estes fatores no 

propiciam o engajamento cvico nem a participaao poltica e, nesta dire9乞o, no colaboram 

com a constru9乞o da cidadania no Brasil. 

A televiso poderia contribuir para a elevaao do capital social, mas esta comprometida com 

as politicas que favorecem o mercado. No entanto, a cultura politica dualista (a vontade de 

participar e falta de participa9o efetiva nas quest6es coletivas), aponta para abertura de 

importantes espaos para socializa9乞o poltica dos jovens por meio da dissemina o de redes 

de informa9ao. Isto leva a crer que, por meio da socializa 乞o politica das redes interativas, os 

jovens, no futuro, poderao ampliar o capital social e participar de atividades politicas e de 

redes de solidariedade e confian9a que fortale9am o bem comum e o engajamento cvico 

Os pases da Am6rica Latina foram afetados por estas transforma6es. No campo politico, 
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apesar dos avanos promovidos pelo processo democrtico, ainda se observa um crescente 

descontentamento e frustraao da popula9乞o com as novas democracias. Estas sugerem uma 

s6rie de indaga6es te6ricas sobre o futuro politico e social dos pases latino- americanos, bem 

como sobre as possibilidades de consolidaao destes regimes na regio 

Estes desafios geraram ansiedade e frustra 乞o nos jovens brasileiros que convivem com 

problemas sociais graves e t6m de lutar para resolver problemas mat6rias basicos. Al6m disso, 

mercado e midia determinam padres de comportamento que incentivam o consumo e o 

individualismo. 

As quest6es conjunturais, que excluem a maior parte da sociedade do bem estar e do 

desenvolvimento econmico, aliadas a s quest6es estruturais da cultura politica brasileira, que 

levam a apatia em relaao a poltica e ao descontentamento com as institui96es democrticas, 

colocam um desafio aos estudiosos, no sentido de que descubram alternativas para a solu9乞o 

destas quest6es e para incrementar projetos que elevem os indices de capital social nas 

comunidades. 

A contribui9ao da eleva 乞o dos ndices de capital social, por meio da socializa 乞o poltica, 

pode potencializar, no futuro, cidados crticos, cooperativos e participativos nas quest6es 

coletivas, bem como pode fortalecer a confiana social e a intera9ao entre cidados e 

institui96es, ampliando a participa9乞o politica e fortalecendo a democracia. A verificaao, a 

anlise e a comparaao dos dados da relaao entre os jovens brasileiros e o capital social est 

destacada nos prximos capitulos 



CAPITULO 3 FAM]LIA E CAPITAL SOCIAL 

O surgimento de uma nova estrutura social, a partir da terceira revolu9ao chamada de p6s- 

industrial e informacional, manifesta-se sob vrias formas conforme a diversidade de culturas 

e institui戸es em todo planeta. Assim, as sociedades s乞o estruturadas em processos de 

produ9乞o, experiencia e poder historicamente determinados. As institui96es sociais so 

constituidas para impor o cumprimento das rela96es de poder existentes em cada perodo 

delineado nos contratos e nas lutas pelo poder. "Esta nova estrutura social esta associada ao 

surgimento de um novo modo de desenvolvimento, informacionalismo, historicamente 

moldada pela reestrutura 乞o do modo de produ9ao capitalista, no fim do s6culo XX" 

(CASTELLS, 1999, p.32-3) 

A produ o6 organizada em rela es de classes que definem o processo pelo qual 
alguns sujeitos humanos, com base em sua posiao no processo produtivo, decidem 
a diviso e os empregos do produto em rela きo ao consumo e ao investimento. A 
experincia 6 estruturada pelo sexo/rela6es entre os sexos, historicamente 
organizada em torno da familia e, at agora, caracterizada pelo dominio dos homens 
sobre as mulheres. As rela es familiares e a sexualidade estruturam a personalidade 
e moldam a intera きo simb6lica (CASTELLS, 1999, p.33). 

O poder tem como base o monop6lio da violencia institucionalizado pelo Estado, chamado de 

microfisica do poder por Foucault, monop6lio incorporado nas institui96es e organiza6es 

difundidas em toda sociedade, encerrando os sujeitos numa estrutura rigorosa de deveres 

formais e agress6es informais. "A comunica9o simb6lica entre os seres huma?s e o 

relacionamento entre esses e a natureza, com base na produ真o" e no consumo produz, 
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"experi6ncia e poder, (que) cristalizam・se ao longo da hist6ria em territ6rios especficos, e 

assim geram culturas e identidades coletivas" (CASTELLS, 1999, p.33) 

No entanto, os avan9os do mundo desenvolvido alteraram nos 丘  ltimos dois s6culos a 

composi9乞o da estrutura familiar e suas rela6es sociais. A ciencia mdica prolongou a vida e 

superou doen9as, controlando os nascimentos e evitando os 6 bitos, questionando a 

determina 乞o biol6gica dos papis sociais e construindo o ciclo vital em torno de categorias 

sociais sob o triunfo da raz乞o. As conquistas dos direitos sociais, a educa 谷o, o tempo de 

servi9o, os padr6es de carreiras e o direito a aposentadoria adquiriam extrema importncia 

Segundo Castells (1999, p.472), "a sociedade em rede caracteriza-se pela ruptura do ritmo, ou 

biol6gico ou social, associado ao conceito de um ciclo de vida", O controle da dura 乞o m6dia 

de vida redefine a terceira idade, as aposentadorias e a reprodu9ao humana embora com a 

resist6ncia da marginalidade social e das crenas religiosas sobre maternidade planejada 

Assim, "o desenvolvimento dos direitos produtivos alterou a estrutura demogrfica e os 

ritmos biol6gicos de nossas sociedades em apenas duas d6cadas" 

A baixa natalidade, o adiamento do casamento e da reprodu9ao, bem como dos estgios 

vari自veis para mulheres terem filhos durante seu ciclo da vida, so conseqencias do esforo 

feminino de conciliar educa9ao, trabalho, vida pessoal e filhos em um padro decis6rio cada 

vez mais individualizado, junto com a crescente diversifica o dos estilos de vida 

transformaao da familia. 

As famlias representam um sistema dinmico e, por isso, em constante transforma9ao. Na 

abordagem da famlia como espa9o de socializaao, deve-se incluir, entre outras quest6es, o 

trabalho infanto-juvenil, as condi96es de habitaao, segurana, alimenta 乞o, esporte, lazer, 

educa9豆o, os direitos sexuais e reprodutivos, o uso de substncias psicoativas e a violencia. 

"A famlia 6 parte da comunidade constituida de outras famlias, que possui potenciais 

recursos a serem explorados" (ROCHA TASSITANO e SANTANA, 2001, p.4 1) 
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O suprimento de todas essas necessidades, entretanto, deve estar inserido dentro de 
um plano mais ampio que 6 o da construao da cidadania, a partir da maximiza 含o 
do potencial dos membros da familia at que se atinja a condio de famlia cidad 
e, conseqientemente, de uma comunidade saudvel. O conjunto de vrias famlias 
cidads determina uma comunidade saudvel (ROCHA; TASSITANO e 
SANTANA, 2001, p.4l). 

Sabe-se que a familia desempenha um papel primordial na transmiss谷o da cultura, variando 

no decorrer da hist6ria e apresentando estruturas diversas at6 em uma mesma 6 poca e lugar 

"A familia apresenta aspectos positivos, enquanto ncleo afetivo, de apoio e solidariedade 

Mas apresenta, ao lado destes, aspectos negativos, como a imposi9ao de normas e finalidades 

rgidas" (ROCHA; TASSITANO e SANTANA, 2001, p.41) 

Assim, a famlia pode promover ndices de capital social positivos, potencializando os 

sentimentos solidrios, como pode ser propulsora da coa 乞o social, geradora de 

comportamentos autoritrios e ambiguos. 

As familias brasileiras contemporneas mant6m muitas nuances de uma cultura poltica com 

padres autoritrios, patriarcal e promotora ainda de desigualdade entre sexo e idade dos 

filhos. O processo de pauperizaao de nossa sociedade tem promovido a vulnerabilidade e a 

excluso social de muitas familias, levando a sua desestrutura 乞o, na busca da sobrevivncia 

dos seus membros. 

As quest6es levantadas acima, juntamente com a transforma9ao da estrutura atual das familias 

brasileiras, tais como a mudana na composi9をo e nos tipos das agencias socializadoras 

familiares, levam a um impacto na socializaao dos jovens. Estes elementos so 

indispensveis para o entendimento de como a famlia brasileira moderna pode estar ou no 

contribuindo para a constru9ao do capital social, para o fortalecimento da democracia e para o 

desenvolvimento social e econ6mico do pas 
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3.1 Indicadores de Capital Social 

A rela 瓦o entre socializaao politica e capital social6 composta por tres perspectivas: o 

comportamento individual, o contexto social e o componente institucional. A eleva o dos 

ndices de capital social da juventude brasileira depende da intera をo destes trs pontos 

O primeiro ponto compreende os atributos pessoais de cada indivduo, a quantidade e a 

qualidade das informa96es de que disp6e e o grau em que as incorpora ao seu cotidiano. O 

ponto social inclui o acesso aos meios de comunica 言o e a informaao,a escolaridade e aos 

recursos materiais e culturais, inclui o sentimento de eficacia e participaao poltica e inclui a 

consci6ncia de cidadania, juntamente com seus componentes estruturais, como os direitos 

humanos, a qualidade de vida, o emprego e a inserao social, quesitos potenciais para 

amplia9ao dos espa9os democrticos. "O componente institucional 6 desenhado pela execu9o 

de politicas e programas internacionais, nacionais e regionais de inserao da juventude nos 

projetos de desenvolvimento dos pases, por meio de recursos e incentivos え  ampla 

participa9ao politica e organiza o social" (RUA e ABRAMOVAY, 2001, p 80-1) 

Cada um destes eixos tem problemas para serem enfrentados. Em rela9乞o ao comportamento 

individual do jovem, observa-se um perodo de indefini9乞o de identidade com conflitos entre 

a razao e sentimentos, gerando indecisao. Os problemas de cunho social em relaaoa 

juventude sao a moda, as presses grupais, a necessidade de afirmaao perante os amigos e o 

grupo, a dependencia econ6mica dos pais, a frgil consciencia de cidadania e a falta de 

solidariedade delineada pela cultura que favorece o individualismo. Os problemas 

mstitucionais que se referem ao terna sをo a incompet6ncia das institui96es responsveis para 

fazer projetos eficientes para inclusao dos jovens na vida social e poltica do Pas, por um 

lado, e a falta de organiza9ao e representa9乞o poltica da juventude, que no6 socializada para 
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o convvio coletivo, mas para adquirir capital humano apenas para ascensao profissional no 

mercado de trabalho. Estes problemas colaboram para ampliar as desigualdades sociais e 

diminuir os la9os sociais de solidariedade e confiana, quesitos necessrios para amplia o do 

capital social e desenvolvimento de uma na9乞o. 

Para enfrentar estas quest6es 6 necessrio o empoderamento (empowerment) dos jovens por 

meio da socializaao politica, com informa9ao, rompimento de estruturas culturais autoritrias 

e alternativas para os jovens serem includos na sociedade e ampliando os espaos 

democrticos. 

A influ6ncia dos grupos de referncia, no 6 xito da inserao dos jovens na sociedade atual, 

remetem a evidencia de que fatores de socializa 乞o influenciam na rea politica, econmica e 

social. Os impactos das mudan9as sociais podem indicar algumas modifica6es nas atitudes e 

comportamentos dos jovens. 

A hist6ria tem conceitos para compreender a significa 乞o de atitudes atuais, pois ela revela a 

caracterstica de uma representa o coletiva. Para compreender a estrutura de poder e 

autoridade utiliza-se o conceito de representado social, de Moscovici (1978), extrado da 

psicologia social, com representa6es sociais para descobrir a sua estrutura e os seus 

mecanismos internos. 

O conceito de representado social 6 definido por Guareschi (1993), como sendo a 
modalidade especfica de conhecimento que tem por fun o a elabora きo de 
comportamentos e a comunica 豆o entre os indivduos, tendo em vista a plasticidade, 
mobffidade e circula 含o das representa es contemporneas emergentes, como 
fenmenos que devem ser eles prprios explicados (NAZZARI, 2002, p.112). 



132 

As diversas mudan9as nas representa6es sociais contemporneas influenciam a socializa o 

poltica dos jovens. Por isso 6 preciso propor alternativas viveis para inser 貸o dos mesmos na 

sociedade visando a amplia o dos espaos democrticos. 

O capital social 6 a alternativa vivel para promover a cidadania, dotando os jovens de 

sentimentos de confian9a nas pessoas e institui96es que, por sua vez, podero potencializar as 

redes de cooperaao na comunidade e levando え  ampliaao da participa 乞o poltica efetiva, 

elementos necessrios para a consolidaao democrtica. Tendo em vista estas quest6es, busca- 

se aqui entender o perfil do jovem brasileiro, a fim de detectar suas contradi96es, para 

desenhar no thturo um pas mais digno e cidadao. 

3.1.1 Perifi da popula o 

Determinadas vari自veis sao consideradas no presente capitulo da caracterizaao do perifi da 

amostra, tais como religiao, idade, sexo, classe social, escolaridade dos pais, escola p丘blica e 

privada, capital e interior, analisadas posteriormente nos cruzamentos com os conceitos de 

confian9a, coopera 乞o e participaao, principais variveis do capital social 

As diferen9as de idade, sexo e classe social, entre outras, so contradas num momento e 

regiao determinados conforme a "paisagem social". No inicio, os adolescentes tendem a 

modelar sua conduta baseando-se na vis五o de seus pais. Isso nao quer dizer, no entanto, que 

na idade adulta esse comportamento subsistir para auxiliar na aquisi9ao de novas atitudes e 

inten6es (HIMIMELWEIT, 1983, p.281) 
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Assim, segundo Kelman (1974), "existe uma interaao permanente entre as atitudes e o 

comportamento". A controvrsia entre a estabilidade ou mudana nos comportamentos 

depende da rpida evolu車o das vrias sociedades. E, sera oportuna analisar a controvrsia a 

partir da hiptese de que as pessoas recebem novas influ6ncias, partido-se do exame das 

condi96es que promovam certas aberturas nas rela6es sociais, econmicas e polticas 

(HIMMELWEIT, 1983, p.281-2) 

Para tal, inicialmente, busca-se compreender o conceito de juventude como categoria de 

anlise historicamente construida. A juventude 6 um produto de uma constru9ao social e 

cultural, sendo intil qualquer tentativa de buscar indicadores estaveis para tentar a sua 

caracteriza 言o e delimita9ao no interior de fronteiras fixas. "Ela 6 um perodo da vida situado 

entre a infncia e a vida adulta e que expressa todas as ambigilidades de um tempo marcado 

pela busca da maturidade e identidade sexual, as incertezas de assumir novos papis sociais, 

posicionar-se ante a estrutura social e de poder de sua sociedade" (COSTA, 2000, p.92) 

Nesta dire9乞o, Sposito (2002, p.'7) evidencia as dificuldades presentes nos estudos sobre o 

tema, pois a prpria defini9ao da categoria juventude 6 considerada "epistemologicamente 

imprecisa," na medida em que os crit6rios que constituem os jovens enquanto sujeitos so 

hist6ricos e culturais. "A juventude 6 uma condi9ao social e, ao mesmo tempo, um tipo de 

representaao", conforme Peralva (1997) (citado por SPOSITO, 2002, p.8). Assim, "os 

estudos podem ser tamb6m investigados a partir do modo peculiar como construiram seu 

arcabou9o terico sobre a condi9豆o juvenil". Um esforo de sistematizaao aponta para dois 

grandes blocos que indicam a constru9o social do campo de estudos 

O primeiro compreenderia os trabalhos que consideram a juventude como um 
conjunto social derivado de uma detenninada fase da vida, com e nfase nos aspectos 
geracionais; para outros, a tem自tica estaria subsumida no interior de outras 
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dimens6es da vida social, definida a partir de universos mais amplos e 
diversificados, sobretudo aqueles derivados das diferentes situa es de classe 
(SPOSITO, 2002, p.8). 

O debate sociol6gico a partir da d6cada de 60 sobre o conceito de juventude buscava saber se 

a mesma existe como grupo social relativamente homogeneo ou se 6 apenas uma palavra 

(BOURDIEU, 1980). Para alguns, tal como Morin (1986), "a juventude existiria como um 

grupo de idade identificado aos modelos culturais das sociedades de massas", para outros, 

como Chamboredon (1985), a "juventude como categoria estaria dissolvida em uma inerente 

diversidade recoberta pelas mltiplas classes sociais". Por sua vez, para Dubet (1996), "a 

experincia de um momento de vida 6 construda em torno da forma 乞o moderna de um 

mundo juvenil relativamente aut6nomo e, ao mesmo tempo, como momento de distribui9乞o 

dos indivduos na estrutura social" (citados por SPOSITO, 2002, p.8). 

Segundo Attias-Dontht (1996), tr6s eixos assinalam uma perspectiva multidirecional da 

juventude: 1) perodo da juventude como etapa de vida do indivduo; 2) a juventude nas 

rela6es de gera 乞o, filia9o e reconhecimento da distribui9乞o social; e 3) a formaao de 

agregados sociais, "nas origens dos movimentos sociais ou formas especificas de a6es e 

express6es, suscetveis de exercer uma influ6ncia na sociedade" (SPOSITO, 2002, p.8). 

Embora se concorde, na maioria dos estudos sobre a juventude, sobre a sua condi9ao de 

transitoriedade, "da heteronomia da criana para a autonomia do adulto", o modo como se da 

essa passagem, sua duraao e caractersticas tem variado nos processos concretos analisados 

nos estudos. A crtica deve-se ao sentido de transitoriedade como indeterminaao da 

juventude. Primeiro, a transi9ao deixaria um hiato entre as crian9as e os adultos, 

desqualificando um perodo amplo e importante da vida da pessoa, por ver a fase adulta como 

esttica. Segundo, a idia de "uma necessria subordina 乞o dessa fase a vida adulta, 
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referencia normativa caracterizada pela estabilidade em contraste com a juventude", ou seja, 

"perodo das instabilidades e das crises emocionais", no entanto sabe-se que as condi96es 

vivenciadas na atualidade "se inscrevem na insegurana, na turbul6ncia e na transitoriedade" 

da prpria vida humana (SPOSITO, 2002, p.8-9). 

E preciso reconhecer que, histrica e socialmente, a juventude tem sido considerada 
como uma fase da vida marcada por jima certa instabilidade associada a 
determinados 'problemis sociais', mas o modo de apreensao de tais problemas 
tambdm muda [...] Os estudos de feitio psicol6gico tendem a privilegiar os aspectos 
negativos da adolescncia, sua instabilidade, irreverncia, insegurana e revolta. A 
Sociologia ora investe nos atributos positivos dos segmentos juvenis, responsveis 
pela mudana social, ora acentua a dimenso negativa dos 'problemas sociais' e do 
desvio (SPOSITO, 2002, p.8-9). 

Na sociedade moderna, industrializada, individualista, o rito de passagem da infncia para a 

idade adulta no 6 mais um ritual coletivo como na Antiguidade, que reinscrevia o indivduo 

no interior de sua comunidade nas provas de vida ou morte. A ord自lia, como 6 chamado o rito 

de passagem, deixa de ser um ritual coletivo para ser um rito de passagem individual, uma 

solicitaao i ntima, pessoal, ante a estrutura do inconsciente. Ignorando a demanda 

inconsciente e os laos com a comunidade, os jovens vo para uma busca, com riscos que 

podem ser mortais para encontrar o sentido da vida, de identidade e afirma 言o. "E, 

reencontram o prazer de viver apartado de qualquer rito coletivo, na aventura e perigo dos 

espaos sociais diversos encontram o prazer e a adrenalina longe dos laos comunitarios" 

(COSTA, 2000, p. 93). 

A emerg6ncia de uma cultura juvenil inicialmente nas economias desenvolvidas dos pases 

industrializados e, posteriormente, mundializada para os demais pontos do planeta, deveu-sea 

forma 乞o e consolida o da sociedade de massas e a indstria cultural, principalmente no 
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caso dos Estados Unidos. No cinema, nos heris, inova96es no lazer, consumo, formas 

revolucionarias de costumes determinam ampla transforma9ao social (MORIN, 1986) 

Os rituais coletivos que permitem え  sociedade lidar com seus jovens, podem ser impedidos 

pela forma marginal da desigualdade social, cultural e econ6mica rompe com valores da 

sociedade tradicional. No Brasil, na d6cada de 60 do s6culo XX, a imprensa sempre colaborou 

para desenhar a figura do jovem e adolescente pobre tido como bandido, ou delinquente e 

perigoso, e. que pode sofrer as san6es possveis, enquanto os filhos dos setores mais 

abastados eram considerados doentes, ou como juventude rebelde e transviada, que se 

chocavam com a moral de seus pais, e recebiam, por parte das autoridades, tratamento bem 

diferenciado daquele dos setores marginalizados. A imprensa tamb6m ajudou a construir a 

figura do playboy e de seus bandos usando roupas de marca, violando a lei a s vezes com 

gravidade, voando pelas ruas com seus carros "roleta-paulista", mesma prtica suicida da 

"roleta-russa". も  a expressao da ordlia moderna deixando o acaso decidisse pela vida das 

outras pessoas. A juventude rica tinha dinheiro para consumir droga e at6 cometiam 

homicdios cruis, com brincadeiras como atear fogo em mendigos. Isso antecipou uma 

vertente moderna da violncia urbana - a que 6 movida pelo prazer da crueldade (COSTA, 

2000, p.100-5).28 

Assim, vista sob a tica dos comportamentos 6 ticos e culturais, nos anos 60 a juventude era 

tida como um "problema", ou melhor, "como protagonista de uma crise de valores e de um 

conflito de gera6es". Quase transformada em categoria econ6mica, nos anos 70, os 

"problemas" de emprego e prepara 乞o para o mercado de trabalho foram prioritrios nos 

estudos sobre os jovens (SPOSITO, 2002 p.9). 

28 Jakowski (1992) realiza um estudo sobre as gangues nos EUA e verifica um aprofundamento do tema nos anos 
60 pela influncia da sociologia norte-americana desde o incio dos anos 20, com a escola de Chicago. Neste 
momento, a aten 含o dos pesquisadores voltava-se para os movimentos de contracultura e para as manifesta es 
estndnn廿S. 
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A partir da d6cada de 80, as pesquisas sobre gangues ocupam o interesse dos pesquisadores 

nos EUA, no s6 em virtude do decr6scimo das manifesta96es anteriores, mas principalmente 

devido え  ascendente escala da viol6ncia juvenil. Assim, a influ6ncia das conjunturas hist6ricas 

e dos processos sociais faz-se sentir em todos os pases. Existe uma preocupa5o crescente 

nos pases em desenvolvimento em rela9o delinqencia juvenil 

As trajet6rias juvenis, em funao de classe, sexo ou etnia, concretizam-se de forma 

diferenciada no interior de uma dada sociedade, e na maturidade as mltiplas formas de 

inser o na estrutura social. Os jovens irrompem na sociedade moderna com a nsia de serem 

notados, levados em conta e desejosos de contestar as normas sociais. Nesta tentativa de 

afirma9ao de si mesmos, ultrapassam os limites pela busca do sentido da vida 

Segundo Sposito (2002, p.10), para a fixa をo de crit6rios de classifica o, al6m da 

delimitaao da faixa et自ria, "foi preciso considerar as condi96es sociais em que se opera o 

desenvolvimento dos ciclos de vida em sociedades como a brasileira".29 Seguindo as 

orienta96es demogrficas (BRASIL e CNPD, 1998), o amplo conjunto denominado juventude 

inclui os segmentos et自rios que v乞o de 15 a 24 anos. As diferen9as de tratamentos dos dados 

do ponto de vista sociodemogrfico levam a uma certa flexibilidade, mediante a incorpora 乞o 

da popula9ao com a idade de 29 anos, como em alguns pases europeus, observada por Bauby 

e Gerber (1996) (citados por SPOSITO, 2002, p.10). 

Esse alongamento tem sido tratado como um desafio para a investigaao, revelador 
de uma nova fase - a ps-adolescncia que estaria configurando um perodo de 
latncia ou de moratria social, pois o jovem, ao concluir sua escolaridade, nao 
consegue se inserir nas atividades profissionais do mercado de trabalho formal 
(CHAMBOREDON, 1985; MUXEL 1994 citados por SPOSITO, 2002, p.10). 

29 0 conceito ciclo de vida pode ser contraditrio, porque sugere a determina9o natural das etapas da vida "e。 carter universal homogneo 
e est貞vel de seu contedo", segundo Chamboredon (1985) (citado por SPOSITO, 2002, p.10). 
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No entanto, para o conjunto da sociedade brasileira, a tend6ncia maior 6 de antecipaao do 

inicio da vida juvenil para antes dos 15 anos, uma vez que certas caractersticas de autonomia 

e inser9乞o em atividades do mundo do trabalho, tpicas da fase de transi9o da situaao de 

dependencia da crian9a para a autonomia do adulto, tornam-se o horizonte imediato para 

amplos setores da populaao, os pobres e excluidos. A superacao da visao esttica em rela9o 

ao perodo da juventude observada pelos processos hist6ricos significa, para Galland (1991), 

que a entrada na vida adulta requer a passagem por tr6s etapas importantes, "delimitadas pela 

familia de origem, pela entrada na vida profissional e pela formaao de um casal" (SPO SITO, 

2002, p.10). Segundo Galland, 

Os segmentos operrios eram caracterizados, no inicio do sculo, pela 
instantaneidade da passagem da infancia a vida adulta e pela concordncia 
necessria dessas trs etapas. Em oposiao, o modelo burgus deineava-se pela 
idia do 'diletantismo', que possibilitava adiar o momento e as etapas definitivas da 
entrada na vida adulta, sem renunciar, no entanto, a conhecer certas formas de 
independncia (SPOSITO, 2002, p.10). 

As transforma96es ao longo do s6culo XX ampliaram o acesso a informa o, escolaridade e 

condi96es de trabalho de novos segmentos sociais, sem significar a ruptura com o modelo 

familiar e escolar, mas exigiu novas modalidades de compreensao para a passagem, sobretudo 

nas sociedades urbanizadas tanto centrais quanto perifricas. "Chamboredon (1985) prop6e 

assim, a multiplicidade e a desconex乞o das diferentes etapas da entrada na vida adulta" 

Merecem destaque as reas da sexualidade dissociada das fun戸es reprodutivas, a habilita o 

profissional oferecida por algumas escolas sem o ingresso imediato no mercado de trabalho, 

as diferen9as de classe, ra9a, g6nero e as varia96es nas diferentes regi6es urbana e rural 

(SPOSITO, 2002, p.10-il) 
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A amplia o da flexibilidade e a desregulamentaao dos ritos de passagem tradicionais das 

crian9as para os adultos nas varias esferas do mundo social provocaram um alongamento do 

processo de transiao na modernidade. Assim, al6m do crit6rio etrio, recorre-se a 

procedimentos que incorporem os "usos associados, ainda que, indiretamente, a no9ao de 

juventude". Num sentido mais amplo, pode-se "considerar a juventude como um momento do 

percurso de vida capaz de reter sua peculiar forma de viv-lo e menos como mera etapa 

preparat6ria para a vida adulta". Neste sentido, "nao se trata de uma simples extensao da 

duraao desta fase, mas de um processo de reestmturaao e recomposi9乞o dos atributos 

sociais da juventude e das formas de inser9乞o da maturidade nas sociedades modernas" 

segundo Chamboredon (citado por SPOSITO, 2002, p.1 1). 

Nesta dire9ao, na aproxima 乞o do fenmeno em questao, seus recortes principais e, se 

possvel, suas rela6es com os processos hist6ricos, poderをo apresentar elementos para a 

anlise da juventude brasileira nos h ltimos anos, como objeto de investigaao. 

Para tal, foram entrevistados 2.119 adolescentes, em duas cidades pertencentes ao Estado do 

Paran (Curitiba e Cascavel). De acordo com o planejamento feito, foram aplicados 52,9% 

dos questionrios na capital e 47,1% no interior do Estado. A faixa etria dos jovens se 

distribui assim: de 11 a 15 anos, 56,9%; de 16 a 18 anos, 36,2%; de 19 a 21 anos, 5,3%; e 

acima de 21 anos, 1,6% dos entrevistados. 

Na distribui9をo dos jovens por sexo, verifica-se que a maioria dos estudantes entrevistados6 

constituda por mulheres (53,3%) e a minoria por homens (46,7%). Os questionrios form 

aplicados num total de 50 escolas (36 pblicas e 14 privadas), conforme dados fornecidos pela 

Secretaria da Educa 谷o do Estado do Paran. 

A maioria dos entrevistados nasceu em Curitiba (42,3%), em Cascavel (23,1%), nas demais 

cidades do interior do Estado (2 1,6%), em outros estados (11,9%), outro pais (0,3%) e no 

sabem ou no responderam (0,8%) 
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Assim, pretende-se em consonancia com as transforma6es sociais, apreender, nas pesquisas 

sobre socializaao poltica da juventude, o carter desordenado que esta fase da vida 

transparece, buscando-se, por meio de informa6es nas escolas, verificar como a juventude 

moderna vem incorporando cren9as e valores que permitam a eleva 乞o dos i ndices de capital 

social no Brasil. 

Sabe-se que al6m da familia, da escola e da midia existem outras formas de socializa o, uma 

das mais importantes na atualidade por ser promotora de eventos comunitrios e associativos 

6a religiao. Neste contexto, o prximo item analisa a rela9乞o da juventude com a religiao. 

Apesar das crticas a algumas correntes religiosas exploradoras da f e da boa vontade das 

pessoas, a religio continua apresentando-se como um elemento indispensvel no sentido de 

fornecer, aos jovens, cren9as e valores aliados ao desenvolvimento da espiritualidade e para a 

forma9ao do carter, convocando a convivencia numa sociedade solidria, e possibilitando a 

amplia9ao do capital social nos seus grupos e associa6es. 

3.1.2 Religio e capital social dos jovens 

Um componente de destaque na forma9乞o do capital social 6 a transmissao de valores e 

cren9as religiosas. Por isso, segundo Bourdieu (1987, p.'7O), "a igreja contribui para a 

manuten きo da ordem poltica, ou melhor, para o reforo simb6lico das divis6es desta 

ordem", e contribui9ao da ordem simb6lica. A fun 乞o social da religio pode ser entendida 

como portadora de esperana para aliviar as mazelas humanas e como justificativa para os 

ocupantes de uma posi9ao na escala social. "As demandas religiosas tendem a organizar-se 
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em tomo de dois tipos" de situa96es sociais, "as demandas de legitima9ao da ordem 

estabelecida pr6prias das classes privilegiadas, e as demandas de compensaao pr6prias das 

classes desfavorecidas (religi6es de salvaao)" (BOURDIEU, 1987, p. 86) 

A estrutura das rela6es entre o campo religioso e o campo do poder comanda, em 
cada conjuntura, a configura9豆o da estrutura das rela es constitutivas do campo 
religioso que cumpre uma funao externa de legitimaao da ordem estabelecida na 
medida em que a manuten 含o da ordem simb6lica contribui diretamente para a 
manuten 豆o da ordem politica, ao passo que a subvers豆o simb6lica da ordem 
simb6lica s6 consegue afetar a ordem poltica quando se faz acompanhar por urna 
subverso poltica desta ordem (BOTJRDIEU, 1987, p.69). 

, 

As maiores religi6es do mundo sao budismo, hinduismo, cristianismo e islamismo. Um 

grande sistema cultural como o confucionismo 6 exemplo de crena religiosa que transmite a 

socializa9ao envolvendo muito mais o hbito que a razao. Em outras palavras, "depende do 

significado da tradi9乞o e normas que conduzem a um timo social que pode persistir por 

longos perodos de tempo" (FUKUYAMA, 1999, p. 10) 

A possibilidade de tentar explica6es econ6micas ou racionais para as religi6es e fenmenos 

culturais e de encontrar uma grande teoria para o comportamento social baseado na escotha 

racional esbarra em explica6es reducionistas, pois cada momento hist6rico incorpora novas 

mudan9as de genios, acidentes ou criatividade que nをo podem ser explanados em termos de 

condi96es prioritrias. "Max Weber, acatando Marx argiu que a superestrutura cultural 

atualmente produz a infraestrutura econ6mica". O autor observou que os valores morais 

inculcados pelas novas explica96es da religiosidade sao os que fazem o moderno capitalismo 

possvel, e particularmente o fato de que as virtudes da honestidade e da reciprocidade agora 

tm sido praticadas al6m da familia (FUKUYAMA, 1999, p.1 0) 
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De qualquer modo, a religiao 6 um fator de desenvolvimento econ6mico. Uma das 

importantes revolu96es culturais da era moderna at6 hoje foi a conversao de parte do 

catolicismo para o protestantismo e, posteriormente, o desdobramento em evang6licos e 

m6rmons. Este processo, baseado em observa96es empiricas, teve efeitos jh nas pr6ximas 

duas gera96es subsequentes, produzindo efeitos sociais nas comunidades pobres onde 

ocorreu. Segundo Weber, a conversao do puritanismo para o protestantismo levou ao 

crescimento dos rendimentos, dos nveis de educa9ao, da higiene, e expansao das redes 

sociais. 

Se por um lado, a religiao pode ser vista como um processo burocrtico da manipula9ao dos 

bens de salva9o com caractersticas simb6licas e de interesses econ6micos, principalmente 

de legitima9ao da ordem vigente de classes sociais, por outro lado, incentiva a solidariedade e 

a coopera9ao entre os membros, favorecendo as atividades volunt自rias, que envolvem 

elementos de confian9a e participaao em associa96es e organiza96es comunitarias. Nesta 

dire9ao, a Figura 1 abaixo, verifica as op96es de religio dos entrevistados deste estudo 

Hgura l 一 Religio 

Fonte: dados da investigaao da autora (2002) 
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Os cat6licos representam 7 1,5%; os pentecostais, 12,7%; os espiritas, 2,0%; protestantes 

hist6ricos, 2,8%; crist, 1,2%; sem religiao, 3,0%; adventista, 1,7%; oriental, 0,2%; outra, 

2,7% e NSINR, 2,2%. Estes ndices coincidem com os dados do IBGE (2002) sobre a 

realidade brasileira, da maioria cat6lica. Por6m os ndices de nao praticantes regulares 

demonstram um sincretismo religioso. Assim, quando cruzados os dados sobre a pratica 

religiosa, observa-se que, quanto a prtica, 68,8% se dizem praticantes, enquanto 29,5% 

dizem que no e 1,7% NSINR. Destes os que apontam para maior sincretismo religioso sao os 

cat6licos. Todavia nao foram detectados i ndices de sincretismo religioso nas religi6es 

oriental, adventista e nas demais religi6es. 

N乞o obstante a importncia da religiao para o capital social, sabe-se que parte da experi6ncia 

hist6rica pode tamb6m configurar normas e produzir capital social. Isto ocorreu com os 

conflitos trabalhistas na Alemanha e Jap乞o nas d6cadas de 1920 e 1930, conflitos reprimidos 

pelo nazismo e o militarismo, respectivamente. Depois da derrota desses pases na Segunda 

Guerra Mundial, os sucessivos regimes democrticos optaram por uma abordagem mais 

consensual nas rela6es de trabalho do p6s-guerra e ampliaram os niveis de emprego. Assim, 

"o retomo do crescimento do p6s-guerra constituiu-se em formas de capital social" 

(FUKUYAMA, 1999, p. 10) 

Al6m das quest6es culturais, religiosas, hist6ricas e econ6micas, a tarefa de transmissao de 

conhecimento, normas de comportamento e valores do grupo, dos pais aos filhos, se da por 

meio da linguagem e do exemplo dos pais e seus descendentes, seguindo um modelo de 

comportamento, ou de educa o, equivalente ao conceito de habitus de Bourdieu (1993). "も  a 

inclusao dos filhos num espao de conhecimentos adquiridos e um haver, um capital,6 a 

disposi9ao incorporada para um modo de vida" (GAVIRTA, 1997, p.50) 

Esse modelo de comportamento 6 que define o papel social dos jovens na sociedade e as suas 

idias sobre as rela6es com a familia e educa9ao. Neste sentido, a experi6ncia e a 
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escolaridade dos pais tem grande influencia no capital humano dos filhos, capital que, por sua 

vez, desenha potenciais de ampliaao tamb6m de capital social para ambos, devido ao 

rompimento com preconceitos culturais e passagem para um conhecimento mais aprimorado 

da realidade social (COLEMAN, 1988). 

Quanto a idade do pai, a maioria esta entre 37 a 52 anos, e da mae de 34 a 47 anos, o que 

confirma as evid6ncias de que as pessoas est乞o tendo filhos com idades mais avan9adas nas 

sociedades modernas. Acredita-se que a experi6ncia e a idade podem exercer um papel 

fundamental na socializa9ao poltica dos jovens, e na orienta9o dos jovens para ampliar os 

ndices de capital social 

Na sociedade moderna ocorrem inmeras muta96es na vida social dos jovens. Em fun9ao das 

transforma6es econ6micas, da divisao social do trabalho e mudan9as no papel do Estado, 

configura-se uma nova realidade social e cultural. Observam-se, na forma como a familia se 

organiza e estrutura, altera96es no processo de transmissao de normas, valores, processo de 

socializa9をo e constru9ao da identidade. Esth sendo observado um acesso diferenciado ao 

consumo de bens e servi9os e ha novas exig6ncias para o processo educacional e para o 

capital humano, na passagem da infancia para a vida adulta 

Neste sentido, observa-se que 6 crescente o investimento em capital humano devido え  s amplas 

demandas de qualifica9をo dos trabalhadores. Assim, a educa9ao dos jovens cada vez mais6 

direcionada para a aquisi9ao deste capital. E, colabora para isto, a escolaridade e o capital 

humano dos pais. 



145 

3.1.3. Ocapitaihumanonafamilia 

Enquanto o capital humano 6 produto de a96es individuais em busca de aprendizado e 

aperfei9oamento e foi derivado de uma esp6cie de ideologia da acumula 乞o flexvel 

preparando mudanas para as rela96es do trabalho, o capital social se fundamenta nas rela6es 

entre atores sociais que estabelecem obriga6es e expectativas mtuas, estimulam a 

conflabilidade nas rela6es sociais e agilizam o fluxo de informa6es, internas e externas 

Assim, o capital social favorece o funcionamento de normas e san96es consentidas, 

ressaltando os interesses coletivos e descarta os controles e rela96es patrimonialistas 

"Enquanto as vias convencionais de formar capital humano estimulam o individualismo, a 

constru9ao de capital social repercute favoravelmente na coesao da familia, da comunidade e 

na sociedade" (RATTNER, 2003, p. 3). 

Como a estrutura de distribui9ao do capital cultural nao corresponde exatamente 
estrutura do capital econmico e politico, a autonomia relativa de que disp6e o 
mercado escolar s parece justificar a ideologia do mrito segundo a qual a justi9a 
escolar forneceria uma espcie de recurso ou revanche a queles que no possuem outro 
instrumento a no ser sua 'inteligncia' ou seu 'mrito', quando se quer ignorar, de 
um lado, que a 'inteligncia' ou a boa vontade escolar representam to-somente uma 
forma, particular de capital二que vem juntar-se, na maioria dos casos,a posse do 
capital economico e ao capita! correlato de poder e de rela es sociais -, e de outro 
iaao, que os aetentores ao capitai econmico tem mals chances (em compara o com 
os que nao possuem) ae deter tambern o capital cultural e, por assim dizer, de poder 
uispeusa-io, pois o utuio escoiar constitui moeda naca cujo valor total s se faz sentir 
no limites do mercado escolar (BOURDIEU, 1987, p. 334) 

Evid6ncias empricas demonstram que possivelmente ha uma correla9ao forte e positiva entre 

as variveis que caracterizam os capitais humano, cultural e social, bem como a influencia dos 

mesmos no desenvolvimento das comunidades. 

Neste sentido, nas regi6es onde as pessoas possuem maior grau de escolaridade tamb6m ha 
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uma maior concentraao de associa6es e cooperativas e s乞o consideradas regi6es mais 

desenvolvidas. Colaboram, para essas mudanas no perfil da juventude, os niveis de 

escolaridade de seus familiares, neste t6pico, do pai e da me. Assim, em rela o ao grau de 

instru9乞o dos pais, observam-se os dados das Tabelas 1 e 2 a seguir 

Tabela I Grau de instru o dos pais - 1995 

PAI MAE 
1. No tem 
2. I Grau incompi. 

5,9 
24,5 

7,5 
22,5 PAI: 41,1% 

3.1 Grau compi. 10,7 17,0 MAE: 47,0% 
4.11 Grau incompi. 5,5 6フ  
5.11 Grau compi. 14,6 12,6 
6. Univ. incompi. 3フ  5,5 PM: 52,4% 
7. Univ. compi. 28,6 23,5 MAE: 48,3% 
8. NSINR 6,5 4,7 
TOTAL 100,0 100,0 
Fonte: NAZZARI (1995). 

Tabela 2 Grau de instru 含o dos pais - 2002 

	 PM MAE 
1. No tem 4,2 5,3 
2.1 Grau incompi. 24,0 26,3 PM: 36,5 
3. I Grau compi. 8,3 9,2 MAE: 40,8 
4.11 Grau incompi. ス2 7,9 
5.11 Grau compl. 18,0 20,6 
6. Univ. incompl. 4,7 5,1 PM: 47,5 
7. Univ. compi. 17戸  15,3 MAE: 48,9 
8. NS/NR 16,0 10,3 
TOTAL  100,0 100,0 

Fonte: dados da investiga o da autora (2002) 

Em ambas as Tabelas 1 e 2 nota-se que os indivduos que possuem instru9乞o de II grau para 

cima ultrapassam os que t6m instru9ao ou que tem apenas o primeiro grau, o que evidencia 

serem os jovens da amostra oriundos, predominantemente, dos estratos mdios e altos da 

populaao. Ampliaram-se as respostas no II Grau completo, por6m o Universitrio completo 

diminuiu. Neste sentido, percebe-se uma contradi9o devido え  crescente expansao das 
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institui96es de ensino superior em todo pas. Assim, no houve democratizaao para o acesso 

universitrio aos pais de familia, os i ndices demonstraram-se positivos na compara 乞o dos 

dados das pesquisas apenas em relaao ao ensino Fundamental. 

A escolaridade 6 uma das variveis mais fundamentais nos estudos de socializa 乞o poltica. A 

ela costumam estar associadas proporcionalmente maiores nveis de informa 乞o poltica, 

ades乞o a democracia e participa9乞o poltica, elementos necessrios para a eieva9谷o dos 

indices de capital social nas comunidades. A escolaridade dos familiares influencia na 

constru9ao da cidadania da juventude. O estudo de Lipset (citado por NAZZARI, 1995, 

p.123), "evidencia que os indivduos de menor qualifica 乞o profissional tendem a ser mais 

autoritrios do que os indivduos de maior qualificaao". Nessa dire9ao, observa pouca 

alteraao longitudinal em relaao a pesquisa anterior no quesito escolaridade dos pais 

Nesta dire9ao, observa-se nas Tabelas 1 e 2 acima que 24% dos pais e 26% das mes tem o 

Primeiro Grau incompleto. Com  segundo Grau completo e universitrio completo mostram-se 

18 % e 18% dos pais e 21% e 15 % das maes. Neste sentido, verifica-se uma ampliaao nos 

nveis de escolarizaao da familia, o que pode refletir num acr6scimo nos indices de confian9a 

e participaao poltica dos jovens por meio da socializaao poltica na famlia 

A revisao dos estudos de socializa 乞o poltica ressalta a import含ncia das primeiras 

experi6ncias das crian9as nas rela6es familiares. As experi6ncias das crian9as e adolescentes 

sao mais formativas e influenciam na vida adulta, formando adultos mais cooperativos e 

participativos da vida poltica. A participaao nas esferas de decisをo funciona como um 

aprendizado para a vida adulta. 

Or as Paul Witeley (1999, p.41-42) puts it 
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individual values [...] which can only be explained effectively by socialization 
processes within the family and in early adulthood experiences, play a more 
important role in creating social capital than does face-to-face interaction within 
organizations (STOLLE e HOOGHE, 2002, p.6). 

Nesse sentido, o capital social esta na agenda das pesquisas de socializa 乞o poltica porque 

potencializa e influencia as atitudes e comportamentos cvicos na vida adulta. Assim, os 

c6digos de valores do capital social podem ser adquiridos cedo na vida e a reciprocidade 6 um 

elemento essencial para o desenvolvimento moral da crian9a, segundo Piaget (1983) 

O senso de reciprocidade pode ser incentivado nas crian9as at6 os doze anos de idade, 

portanto tern influ6ncia decisiva da familia. A disposi9乞o dos ndices sobre o poder de decisao 

permite verificar a tendencia a amplia9ao da democracia ou, ao contrrio do autoritarismo 

dentro da familia, o que pode alimentar o senso de reciprocidade e coopera 言o na sociedade 

3.1.4. 0 capital social na familia 

Um circulo de socializa9ao virtuoso aciona os mecanismos necessrios para a amplia9谷o da 

cidadania entre os jovens. Em primeira instncia,6 no seio familiar que os jovens aprendem a 

desenvolver um sentimento de eficcia politica, isto6 , exercitando sua participaao nas 

esferas de decisao incentivada pela confian9a social e amplia o dos estoques de capital 

sodd. 

A familia, institui9ao social bsica de integra9o social, tamb6m 6 a principal beneficiada por 

programas culturais, que reforam os vnculos afetivos e espirituais que contribuem para a 
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melhoria do rendimento escolar dos adolescentes no desenvolvimento de sua inteligencia 

emocional e criativa, incluindo quest6es de higiene e sade. 

A famlia 6 , sem dvida, a mais importante institui9吾o de vida interpessoal. E tem mudado 

dramaticamente os caminhos que afetam as experi6ncias interpessoais dos adolescentes e a 

forma 谷o para a vida adulta. Os estudos apontam para uma "desintegra 乞o da familia", 

segundo Prasad citado por Larson, et al. (2002, p.33). Assim, analisa-se o aspecto positivo e 

negativo destas modifica6es e assinalam-se algumas tend6ncias. 

Segundo Larson, et ai. (2002, p.13), na atualidade houve e h mudan9as significativas nos 

tipos e composi9乞o das estruturas familiares. Elas se tornaram menores. Foi renovada a 

extens乞o familiar com as separa6es entre casais. Aumentou tamb6m a diversidade das formas 

de faniilias improvisadas e transit6rias. Aumentou o nmero de mulheres arrimos de familia, 

bem como ampliou-se o nmero de 6 rfos e adolescentes desamparados 

Em relaao a conexo com outras institui96es, por um lado, foram reduzidos os elos entre a 

familia e as redes comunitrias pela acelerada urbaniza o e mobilidade familiar. Por outro 

lado, a amplia 言o da participa 乞o feminina no mercado de trabalho ampliou a necessidade de 

incremento do capital social com a expansao de escolas e creches comunitrias, que servem 

de apoio e instrumental para pap6is antes desempenhados apenas pelos pais aos filhos 

Com rela 言o ao casamento, observa-se que as pessoas optam pela formaao da familia depois 

da meia idade. Ampliaram-se as rela6es conjugais entre parentes devido a certeza da 

expectativa na qualidade emocional nas rela6es matrimoniais. E aumentou a flexibilidade de 

negocia 乞o nas regras entre maridos e mulheres, com persistentes diferen9as de contribui96es 

nas tarefas e afetos das crian9as, reflexos tamb6m dos aperfei9oamentos legais 

Todas estas quest6es abordadas acima se refletiram em mudan9as nas rela6es entre pais e 

ifihos. Os pais ampliaram seus investimentos nos filhos, elevando o investimento de tempo e 
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energia emocional dos mesmos. Os pais estao menos autorit自rios e adotam um estilo mais 

receptivo na familia. Melhorou tamb6m a igualdade de tratamento entre meninas e meninos, 

diminuindo as distncias e ampliando o dilogo entre os pais e os adolescentes. No entanto, as 

mudanas verificadas nas rela6es familiares nao conseguiram acabar com a viol6ncia 

familiar que persiste sobre as crian9as. 

Em seu estudo comparativo sobre as experi6ncias interpessoais dos adolescentes e seu preparo 

para o futuro em diversos pases, os estudiosos Larson, et ai. (2002, p.35), concluiram que, em 

geral, houve mudan9as importantes das familias tradicionais para as modernas. Pois diminuiu 

a quantidade de membros e existe maior diversidade na estrutura familiar atual, assim: 

These trends are expected to persist in Western nations and became more prevalent 
in parts of the world where traditional family norms are being relaxed and eroded. 
Families can also be expected to develop new adaptations to these changing family 
forms. For example, communication technology is likely to provide new 
opportunities for adolescents to main connection to extended family and nonresident 
parents, and 'family' may be less defined by co residence than in the past 
(BERTRAM citado por LARSON; et ai., 2002, p.35). 

As familias rurais t6m restri96es de oportunidades por manter uma conex乞o maior e acordos 

de confian9a com sua comunidade mais pr6xima e homog6nea. Jh a familia urbana mant6m 

redes heterogeneas com diversos setores da sociedade, e adota mais mobilidade de estilo de 

vida. No obstante suas atividades econ6micas, controle sobre os filhos e suporte de outras 

institui96es que evidencia a fugacidade e flexibilidade de suas rela6es sociais, a familia 

urbana possui potencial mais amplo e plural nas suas rela6es e nas redes de capital social que 

a famlia rural (PUTNAM, 2000). 

Devido a sua mobilidade e instabilidade residencial por necessidades de trabalho, as familias 
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pobres parecem possuir menor coes言o social com seus vizinhos. Al6m disso, "h maior 

heterogeneidade tnica e menor regula o no comportamento dos adolescentes e menor 

capital social em suas comunidades", segundo Brooks-Gunn, Ducan, e Aber, (1997); Tinker, 

(1997) citados nos estudos de (LARSON, et ai., 2002, p. 36) 

Os pais investem mais dinheiro na educa9o dos filhos. Paradoxalmente, no dia-a-dia, a 

convivncia diminuiu e os pais estao menos envolvidos na educa 谷o direta das crian9as e dos 

jovens. No entanto, a estrutura familiar permanece como principal fonte de apoio para os 

mesmos. 

Para os jovens participantes do Enem (2001, p.45), "o circulo imediato da familia e dos 

amigos constituem o mais importante recurso de convivncia, apoio e orientaao". Assim, 

observou-se que, para 65% destes jovens, estar com a familia, esta em primeiro lugar no 

conjunto de atividades a s quais se dedicam. " com a familia, pais, irm乞os ou filhos, que mais 

da metade dos participantes (52,2%) passa seu tempo livre.直  a familia (84,1%) que os jovens 

mais procuram para resolver seus problemas; em seguida v6m os amigos (78,9%) e a 

orienta9ao em livros (43,8%)". 

Observou Nazzari (1995, p.133) que em relaao aos valores transmitidos no quesito confian9a 

social, a percep9谷o dos jovens sobre a opiniao dos pais aponta para 26,8% que concordam que 

no se pode confiar em ningu6m; concordam pouco, com 33,7%; discordam muito, 25,2%; e 

discordam pouco, 9,9%. Percebem-se os baixos indices de capital social, pois apenas 25,2% 

discordam muito e 9,9% discordam pouco com a afirma o de que a gente nao pode confiar 

em ningu6m. Na ocasio, observou-se que os pais no transmitiam aos seus filhos valores que 

incentivassem a confian9a, necessria para a elevaao dos indices de capital social em nvel 

micro e macro. Assim, procurou-se observar se estao havendo altera96es em rela9乞oa 

confiana que potencializa a participa 乞o nas esferas de poder de decis6es, inicialmente no 

seio familiar e posteriormente em nivel local, regional e nacional 
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Neste sentido, observam-se os dados das pesquisas anteriores. Primeiro, a desenvolvida por 

Na7Jan (1995, p.118-9), onde foi detectado que tanto o pai como a mae representa o poder no 

grupo familiar. Ambos, o pai e a mae tomavam as decis6es em 38,7% dos casos, ficando 

23,5% para o pai e 15,4% para a mae, e em que todos participam, apenas 16,6%. Ao 

contrrio, na pesquisa de Souza (1983), o controle das decis6es em que predominava o pai 

com 37,8%, contra 15,0% da m乞e e 31,2% de ambos. A situa9ao se alterou devido aos 

avan9os dos movimentos feministas nas u ltimas d6cadas e a s mensagens publicitrias da 

mulher dinamica, divulgada pela midia. Na pesquisa de Nazzari (1995) 38,7% predominavam 

as decis6es de ambos. A inser9ao da mulher no mercado levou a um tipo de cidadania 

regulada pelo status quo profissional e por ela ajudar na manuten9ao da famlia. Observa-se 

altera車o importante neste estudo em rela9ao a este item, como se destaca a Figura 2 a seguir: 

Figura 2 ・ Deciso da familia 

Fonte: dados da investiga頭o da autora (2002) 

Os dados encontrados na presente pesquisa revelam-se positivos, em termos de participa9o 

no processo de tomada de decis6es. Na estrutura da famlia paranaense, a categoria toda 

familia aparece com 31,0%, a m乞e com 15,0% e o pai com 13,5%, os dois com 30,6%, eu 
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mesmo com 2,2% e NSINR com 7,7%. Comparando-se com dados das pesquisas anteriores, 

observa-se um avano nos espa9os democrticos familiares, pois a participa9ao de todos 

passou de 16,6% para 31,0 % . Tamb6m 6 importante ressaltar que as mulheres ja 

ultrapassaram os homens em rela9ao え  s decis6es em familia, e destacar que esta mudan9a 

deve-se em parte a s altera96es ocorridas nas estruturas familiares e ao aumento na quantidade 

de mulheres como arrimo de familia. No Brasil, na 丘  ltima d6cada, estas altera96es levaram a 

mudan9as significativas tamb6m no tratamento dado a s meninas 

Alguns pases apresentam maior equidade no tratamento e expectativas dados a s meninas e 

meninos, pois as mudan9as na composi9ao das familias e nas regras matrimoniais abriram 

inmeras possibilidades. 

No entanto, h desigualdade no tratamento das garotas na famlia. Isto pode ser percebido, por 

exemplo, no sul da A sia, onde 6 verificada na nutri9ao pobre e na vigilncia da sade que as 

meninas recebem (WHO, 1999a) e elevada mortalidade infantil (MENSCH et ai., 1998). Nas 

compara6es das na96es em desenvolvimento, as garotas tem as mais baixas m6dias das 

matrculas escolares (UNESCO, 1999). As garotas tamb6m t6m mais responsabilidade de 

chefes da casa e nos afazeres dom6sticos que os meninos virtualmente em todo mundo em 

desenvolvimento (MENSCH et ai., 1998). A expectativa de vida das meninas esta se 

emparelhando com a dos meninos nos pases em desenvolvimento (UNITED NATIONS, 

1995), indicando que elas estao recebendo mais aten9乞o. Al6m disso, as matrculas escolares 

das meninas est豆o alcan9ando as dos meninos na Am6rica Latina, Japao, Filipinas e na96es 

ocidentais (UNDP, 1998), como (citado por LARSON, et ai., 2002, p.39) 

As mudan9as nas regras familiares, cada vez mais heterogeneas, tanto na op9ao das pessoas 

para formarem as familias com meia idade e mais reduzidas em nmero de filhos, bem como 

as separa6es e tipos de familias, menos autoritrias e mais flexiveis, estao causando 

mudan9as imediatas nas experincias dos jovens 
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As diferenas nas respostas entre meninos e meninas nao 6 muito significativa, pois 31,8% 

dos meninos e 30,3% das meninas responderam que toda familia decide sobre as coisas 

importantes na famlia. A percep9ao da autoridade do pai6 maior entre os meninos do que nas 

meninas, com 15,6% e 11,7%, respectivamente. E, da m乞e,6 um pouco maior nas meninas, 

com 16,4%, e meninos, com 13,5%. A resposta sobre a decisao de ambos os pais, foi 

assinalada por 27,5% dos meninos e 3 3,4% das meninas. Observa-se que a pequena varia9o 

deve-se a identifica9o de g6nero por parte dos ifihos. Deve-se destacar, por6m, que a 

significativa redu9ao do poder de decisao dos homens passou a simbolizar maior participa o 

dos filhos. 

Sobre a decisao em famlia referente a escolha do tipo de escola, os estudantes da escola 

privada assinalaram o pai com 15,0% e os da escola p丘blica assinalaram o mesmo com 13,3% 

dos casos. A me obteve mais respostas entre os alunos da escola p立blica, com 15,7%, 

enquanto a escola privada apontou 10,3%; os dois foram escolhidos por 33,0% dos estudantes 

das escolas privadas e por 30,2% da escola publica; toda a famlia, por 33,7% e 395%; eu 

mesmo por 2,9% e NSINR 5,1% e 8,2%, respectivamente. E importante destacar que os 

estudantes das escolas privadas apresentaram i ndices de democracia no espa9o familiar um 

pouco maior que os da escola p立blica (2,8%). O pai tem maior decis乞o para os alunos das 

escolas privadas e a mae para os alunos da escola phblica. Nesse sentido, acredita-se que estes 

dados se refletem na estrutura familiar, conforme a contribui9ao financeira dos membros no 

or9amento familiar. Nesta dire9ao, a Figura 3 busca verificar qual6 hoje o principal 

responsavel pelo sustento da familia 
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Figura 3 - Sustento da familia 

Fonte: dados da Investiga9ao da autora (2002) 

O pai colabora no sustento da famllia com 36,5%, a mae com 13,4%, ambos com 3 8,7%, 

outros com 2,8%; eu mesmo com 1,4%, todos com 1,5%, NS/NIR 5,7%. Os dados apontam, 

portanto, ambos (pai e mae) como mantenedores da familia e como principais detentores de 

poder dos seus recursos advindos da maior participa9o da mulher no mercado de trabalho30, 

o que possibilita dividir com o marido as despesas familiares, bem como as rela96es de poder 

e autoridade, que se expressam na representa9o social dos jovens, como, por exemplo, de 

status profissional. No campo das trocas simb6licas cresce a influencia de genero no sentido 

de que as mulheres est乞o ocupando espa9os importantes nas estruturas sociais antes 

permitidos somente aos homens 

O acr6scimo dos niveis de emprego permitiu a s mulheres maior controle dos recursos 

econ6micos e as empoderou para o exerclcio mais influente das decis6es familiares, segundo 

30 0 que caracteriza o novo mercado de trabalho nos h ltimos vinte anos d a incorpora9含o maci9a das mulheres no 
trabalho remunerado: a participa頭o feminina na for9a de trabalho, na faixa etria de 15-64. aumentou de 1970 
para 1990, de 48,9% para 69,1% nos EUA: de 55,4% para 6 1,8% no Japao, de 47,5% para 59% na Fran9a, com 
altera6es semelhantes nas demais sociedades industrializadas, segundo OCDE - Main Economic Indicators 
(1995) (citado por CASTELLS, 1999. p.274-275-276-502) 
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Bums e Scott (1994), bem como nas rela6es sociais e institucionais. Contriburam, para isto, 

os significativos avan9os na legisla9ao de apoio え  s mulheres e as mudan9as nas atitudes e 

comportamentos, fatores que permitiram a s mulheres tomarem-se agentes mais independentes 

na barganha do poder, segundo Nussbaum (2000) e Sinha (1984), citados nos estudos de 

Larson, Ct ai. (2002, p.37). 

Estes elementos tiveram proftindas implica6es nas mudan9as dos adolescentes, 

especialmente nas meninas, que desenvolveram habilidades para o que Sen (1990) chamou de 

"cooperative conflict", analisando as mudan9as na aten9ao dadas pelas familias a s meninas,a 

prote9ao dentro da arena de intimidade dos relacionamentos familiares. Assim, as mulheres 

jovens adquiriram habilidade combinando estrat6gias de coopera9ao familiar com barganhas, 

incluindo barganhas adversrias se necessrio, citado no estudo de Larson, et ai., (2002, p.3 7- 

38). 

Nesta figura,6 importante destacar que os jovens paranaenses ampliaram seu espa9o nas 

estruturas do poder de decis6es familiares, apesar de nをo colaborarem com o sustento da 

familia. Isto demonstra a mudan9a na matriz de cidadania regulada pelo trabalho e pelo 

ganho. Como requisito para opinar em casa, essa matriz esta gradativamente sendo substituIda 

por uma ampliaao da participaao dos jovens no contexto familiar 

Estes novos elementos podem colaborar para a amplia9ao da eficcia poltica e dos nveis de 

capital social no futuro. Assim, observa-se a importancia de submeter a uma revisao as 

explica6es do processo de socializa9乞o poltica da juventude, a fim de verificar se as 

respostas e dados continuam correspondendo a uma orienta9ao geral das concep96es 

individuais ou uma predisposi9ao pessoal, ou se elas refletem umas mudan9as e inversao das 

representa6es coletivas sobre o processo politico. 

A influ6ncia de fatores de socializa9をo, por exemplo, dos jovens pertencentes a uma classe 

social, pode no variar em um determinado momento, mas ela pode refor9ar sua importancia 
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no decorrer dos anos. Nos anos 60, por exemplo, as mudan9as ocorreram em todas as classes 

No entanto, algumas abordagens anteriores assinalavam influencia maior deste movimento em 

um determinado grupo social. No entanto, as mudan9as deste movimento foram decisivas nas 

mudan9as de comportamento da sociedade como um todo Portanto, observa-se que as 

quest6es politicas influenciam todas as classes sociais, e se reafirmam no comportamento 

eleitoral das mesmas. Pordm, certos problemas econ6micos e politicos afligem mais 

diretamente a uma classe do que a outra. Neste sentido, a representa9ao social de pertencer a 

uma classe torna relevante examinar o componente de autodefini9ao de classe social dos 

jovens desta pesquisa, como destaca a Figura 4 a seguir 

Figura 4 - Autodefini9豆o de classe social 

Fonte: dados da investiga卓o da autora (2002) 

O impacto das mudan9as na sociedade contempornea levou as familias a priorizarem o 

capital humano filhos. O fato de estarem estudando e adquirindo habilidades, para o bom 

desempenho profissional no futuro, garante-lhes participa9ao nas decis6es familiares 

Observa-se que as famlias priorizam a educa車o e a possibilidade de mobilidade e a ascenso 

social dos indivduos na sociedade, mesmo utilizando-se de um certo nvel de autoritarismo 
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Pois, a faniilia tem suas "prioridades assinaladas no bom 6 xito profissional" dos jovens, mais 

que em incentiv-los para projetos coletivos com objetivos sociais. Assim, verifica-se pouca 

altera9ao existente entre as classes sociais em relaao a socializa o politica dos jovens. Estas 

atitudes sao menos ligadas a condi9をo social. Ambas as classes se preocupam com futura 

inserao dos jovens no mercado de trabalho e no bom 6 xito de suas carreiras profissionais 

(HIIMJ1ELWEIT, 1983, p.274). 

Segundo Bourdieu (1987 p.324), "as fra96es mais ricas em capital cultural sao propensas a 

investir mais na educaao de seus filhos", bem como nas prticas culturais para manter sua 

especificidade. A classe alta prioriza investimentos econ6micos. A classe m6dia procura 

investir na educaao e simbolos de consumo que propiciam a formaao do capital. E a classe 

baixa prioriza o trabalho para suprir suas necessidades 

Os dados revelam que, no item autodefini9ao de classe social, 2,7% se autodenominam 

pertencentes え  classe alta, na classe m6dia 69,5%, na classe baixa 17,9%, outra 3,4%, NS/NR 

6,5%. Acredita-se que, neste item, exista uma certa dificuldade de se identificar na verdadeira 

classe a que pertencem, em que deparam-se os jovens com uma imposi9ao de status quo, que 

os remetem a negar-se enquanto classe, pois falta-lhes identifica9ao com suas realidades 

socioeconmicas. O ndice que merece destaque em rela9ao a pesquisa anterior 6 o de classe 

alta, ndice que diminuiu. Provavelmente os jovens preferem omitir que pertencem a classe 

alta com medo da violencia crescente 

Importante 6 observar tamb6m que, no Brasil, a dificuldade de assumir-se como classe baixa 

deve-se "え  constru9ao da figura do jovem proveniente dos setores marginalizados da 

popula o como um delinquente perigoso a ser disciplinado e contido atrav6s de todos os 

mtodos possveis" (SOUZA, 2000, p. 97) 

Tratamento diferente 6 conferido aos jovens da classe m6dia, que s乞o vistos como 

contestadores, excentricos ou mesmo playboys, membros da juventude transviada. Na classe 
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m6dia, a rebeldia 6 destacada positivamente pela midia. Assim, a representaao de si pr6prio e 

da sociedade vem distorcida pelos novos sImbolos aliados ao consumo e ao mercado, 

delineando pistas sobre contradi96es, conflitos, lutas polticas e ideol6gicas 

Veda Silva (1981) (citada por SOUZA, 2002, p.51), conclui que sexo, idade e nivel 

socioecon6niico influem, em ordem decrescente, sobre diferen9as de valores encontrados nos 

adolescentes de duas escolas estaduais de Porto Alegre". Na pesquisa de Kampel (1985), 

(citada por SOUZA, 2002, p.5 1), chega-se a conclus6es similares, "demonstrando tamb6m 

que o grau de adesao aos valores mais privilegiados entre os adolescentes", tais como 

"amizade, fraternidade, familia, liberdade e realiza9ao profissional", assinala tamb6m "a 

rejei9乞o aos menos privilegiados (bens materiais)", ou seja, a ades谷o depende tamb6m do sexo 

e do nivel socioecon6mico. Em rela9ao a isto, a autora observa que 

as transforma96es que atingem o adolescente, de ambos os sexos, so previsiveis e 
seguem um curso semelhante em todos eles, com pequenas diferenas individuais. 
Cada grupo sociocultural estabelece expectativas de comportamento para 
indivduos, sendo que na adolescencia essas expectativas so expressas tamb6m 
sob a forma de tarefas do desenvolvimento, significando os comportamentos e 
conhecimentos que o adolescente deve adquirir para sentir-se realizado na busca de 
sua identidade (KAMPE1 citado por SOUZA, 2002, p.51). 

A expectativa exagerada verificada nos estudos sobre a democratiza9ao do pas, em rela9乞oa 

atua9ao dos jovens na questをo politica, acabou por acarretar uma decep9豆o em rela9aoa 

geraao de jovens da d6cada de 80, carentes de raz6es para estabelecer um projeto de vida 

Assim, os estudos sobre a rela9をo dos jovens na famllia aparecem focados "principalmente 

nas rela96es parentais, ora na perspectiva de integra95o com expectativas paternas/maternas, 

ora na perspectiva do conflito de gera96es" (SOUZA, 2002, p.53) 
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Matos (1981) "conclui que a percep9ao de estilos de orienta 乞o tem rela9ao com o sexo do 

adolescente e com seu nvel socioecon6mico, e que o desenvolvimento do ego e autonomia do 

adolescente tem relaao direta com o estilo de orienta9ao dos pais", Lapin (1983, p. 71), 

observa tamb6m sobre a existencia de "um conformismo dos jovens dos anos 80, ao defender 

a ideologia familiar ante a identidade do adolescente suposta pelos pais, a valoriza9ao da 

seguran9a e do apoio afetivo dado pela familia". Tamb6m, observa que os jovens "refletindo o 

autoritarismo da sociedade e da familia [...J que parecem alienados pelo conformismo", 

aliena 谷o que tem suas raizes no desenvolvimento hist6rico-cultural da sociedade brasileira 

A percep9o da juventude como revoltada, segundo Lapin (1983, p.'7l), seria "uma 

estereotipia da literatura sobre o adolescente, de uma tendencia exagerada de supergeneralizar 

rea96es de alguns adolescentes para toda a popula9谷o" (SOUZA, 2002, p.53) 

Em rela9ao 良  questao de genero, a inflex乞o psicanalitica constata a influ6ncia dos pais nas 

meninas e meninos. As jovens percebem o peso do controle exercido sobre elas, "na maioria 

das vezes submissas e reprimidas no seu intento de autonomia", e a figura paterna 

redimensjona as 自  reas de conflito no namoro, estudo, dinheiro e amizades. E, a figura materna 

6por vezes, fonte de identifica9ao fusional dos conflitos e crises de identidade dos jovens 

Observou, tamb6m, "estreitas rela96es entre as vivencias cotidianas da familia, representa96es 

e hierarquiza6es diferentes que os jovens fazem do que 6 ser homem versus ser mulher" 

(SOUZA, 2002, p.54). 

Em rela 乞oa quest豆o sociocultural, Climaco (1991) destaca que "uma sociedade que 

comporta diferenas sociais e econ6micas profI.indas, como a brasileira, no suporta o dado de 

uma unidade na adolesc6ncia". Neste sentido, o autor destaca que "a unicidade do termo 

adolesc6ncia" possui efeito e "sentido padronizador dos meios de comunica9をo de massa, que 

mscara diferen9as radicals relacionadas a experi6ncia de jovens de diferentes camadas 

sociais no Brasil" (SOUZA, 2002 p.54) 
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Peres (1997) observa que as condi96es materiais precrias dos pais so responsveis pela 

entrada precoce das crianas no mercado de trabalho, nas atividades de mendicancia e na vida 

de crianas e adolescentes em situa9ao de rua. "Hh micro variveis que tamb6m assumem 

relevncia na explicaao, tais como, os conflitos conjugais entre pais, a presen9a ou nao do 

pai na educaao das crian9as e o tipo de intera9ao processada no seio da familia" (CORTI, 

2002, p.l74) 

Destaca-se, tamb 6m, como um dos principais problemas a crescente viol6ncia no ambiente 

familiar, que contraria a percep9ao da casa como modelo de seguran9a e prote9乞o para os 

jovens. A situaao de desemprego e as dificuldades conjugais podem mostrar a face violenta 

da institui9をo familiar, por6m esta faceta de viol6ncia n乞o chega a delinear uma rela9ao causal 

entre todas as classes sociais. No entanto, a "desestrutura9ao familiar" dos pobres 6 causa das 

precrias condi96es de vida e do comportamento dos filhos (CORTI e SPOSITO, 2002, 

p.21 1). 

Estes problemas afetam as rela96es familiares e a socializa9ao politica na familia, e apontam 

para mudan9as significativas em rela9ao a participa9ao dos filhos na estrutura de decis6es de 

poder da famlia. E, isto se deve menos em rela9ao a amplia9ao da escolaridade dos pais e 

mais em rela9ao a possivel conscienti.za9ao dada pelas mudan9as das sociedades atuais, que 

requerem a amplia 豆o da participa9ao das pessoas nas estruturas de decis6es. Sentido-se 

eficazes para participar das decis6es na famlia, estes jovens provavelmente se sentiram mais 

aptos para participarem de associa96es voluntrias, e, desta forma, poderao ampliar seus la9os 

com a comunidade inicialmente local e, posteriormente, poderao participar de decis6es em 

estncias mais amplas, delineando um esprito de comunidade clvica e ampliando os espa9os 

democrticos, isto coadunado com a perspectiva de participa9谷o na politica nacional 
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3.2 Percep弾o da Poltica no Ambiente Familiar 

Sobre a percep9ao da poltica no ambiente familiar, o estudo de Kent, Jennings e Niemi, 

(1981) observa a exist6ncia de um grau de conformidade entre as escolhas eleitorais dos pais 

com a dos filhos. A identifica9ao dos mesmos partidos e aceita9ao de suas cren9as e 

convic戸es religiosas oferecem aperfei9oamentos na compressao da socializa9乞o politica dos 

jovens, examinando os ritmos respectivos do curso da evolu9ao das duas gera96es em nivel 

individual e global. Os autores "estudaram tr6s modelos de evolu9乞o que no se excluem 

mutuamente" (HIMMELWEIT, 1983, p.274). 

O primeiro 6 o modelo de ciclo de vida, confrontando as opini6es das duas gera96es, de 

jovens e de adultos. O segundo modelo 6 o das gera96es ou geracional, que analisa a 

influ6ncia dos diferentes perodos de socializa9をo para todas pessoas, verificando as vis6es 

diferentes existentes na sociedade ao logo do perodo estudado. O terceiro 6 o efeito da 

hist6ria ou da poca, que analisa certos eventos que tocam a sociedade e exercem uma forte 

influ6ncia nos seus membros, em rela9ao ao que os jovens podem, portanto, ter mais 

sensibilidade aos seus efeitos 

Os estudos atestam claramente a influ6ncia do grupo de referencia e do seu bom e xito da 

sociedade no comportamento dos jovens. Nesta pesquisa, em rela9乞o a socializa9ao politica 

dos jovens no ambiente familiar, os dados revelam que os i ndices de amplia9ao da democracia 

vm sendo ampliados, com a maior horizontalidade da participa9ao dos filhos nas decis6es 

em famlia, gerando desta forma estmulos para que se sintam eficazes posteriormente de 

participarem nas quest6es polticas das institui96es phblicas 
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Neste sentido, o estudo de Schmidt, (2000, p.216-219) sobre a percep9をo da democracia no 

ambiente familiar, ilustra que 70% dos jovens brasileiros consideram o ambiente bastante ou 

mais ou menos democrtico, sugerindo um clima de maior liberdade e horizontalidade nas 

familias brasileiras. Esta questo se refor9a quando confrontada com os i ndices relacionadosa 

pergunta sobre qual seria a reaao dos pais se o jovem decidisse participar da poltica. Apenas 

8% dos estudantes declararam que o pai e a me iriam proibir, 40% iriam apoiar, 15% 

ficariam indiferentes e 31% no souberam responder 

As pesquisas referentes ao tema demonstram, neste sentido, que a pequena participa o 

poltica dos jovens no pode ser atribuIda ao processo de socializaao na familia brasileira, 

pois os dados apontam para um crescente incentivo e liberdade para que o jovem participe das 

instncias decis6rias, tanto em nivel micro como nas quest6es de interesse nacional 

Em relaao a percep9ao do interesse dos pais pela politica, o estudo de Schmidt (2000, p. 216-

2 18-268) destaca que 6 mediano,a semelhan9a do prprio interesse, o interesse dos pais por 

poltica 6 grande para apenas 14,8% deles,6 razovel para 39,8%,6 pouco para 27,7% e 

nenhum para 9,6%. No entanto, a pesquisa feita pelo autor com os pais destaca que para 

20,9% tem muito interesse, contra 10,3% para os filhos. A diferen9a6 compensada na op9o 

de mdio interesse, onde os pais t6m 30,7% e 4 1,4% quando se trata do interesse dos jovens, 

enquanto pouco interesse conta com 25,1% e 2 1,4% e nenhum interesse com 23,2% e 27,0%, 

respectivamente. Assim, o autor conclui que ha diferen9as no nvel de interesse pela politica 

entre pais e filhos, levando-se em conta o efeito ciclo-de-vida, onde certas atitudes sao 

prprias de certas fases da vida e se modificam posteriormente e nきo podem ser consideradas 

como caractersticas socioculturais amplas. O que se esperava 6 que o ndice de grande 

interesse dos pais pela politica se refletisse nos filhos, o que nao aconteceu. Assim, neste caso, 

o autor observou que a influncia da famlia 6 menos importante que de outros fatores sociais 



59,6 	01995 ■ 2000 02002 

As vezes procura se In愉mar a 
respeito 

No se Interessa por politics NS/NRlNenhurn 

164 

3.2.1 Interesse por politica e empoderamento 

A base do interesse por politica 6 a id6ia de empoderamento, que pode ser entendida como 

propulsora de capital social entre os jovens. Assim, entende-se empoderamneto como a 

capacidade dos atores de gerenciar processos de autonomia individual e coletiva e de 

estabelecer articula6es de natureza politica. Faz-se necessaria, para o desenvolvimento 

humano e social de carter includente e emancipat6rio, a capacidade de fazer poltica, ou seja, 

de democratizar os espaos de participa9ao, ampliando a base dos agentes deci sores, 

multiplicando o nmero de agentes capazes de se sentirem cada vez mais eficazes para 

participarem das decis6es de poder e manter essa base em ritmo continuo de expanso 

(MARTiNHO, 2003). 

No entanto, a horizontalidade das rela96es pollticas 6 resultado de um sistema com alto grau 

de empoderamento dos atores, e 6 essa horizontalidade que promove a eleva9o dos l ndices de 

capital social. Para verificar essa socializa9ao, ou seja, a dimensao relacionada com a 

participa9o poltica, faz-se necessrio estudar o grau de informa9ao e interesse pela politica 

E essa a anlise que se pode verificar na Figura 5 

Figura 5 一 Interesse por politica 

Fonte: dados da investiga9含o da autora (2002) 
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Na pesquisa realizada por Nazzari (1995), 59,6% n乞o se interessavam por poltica. Entre os 

motivos apontados na ocasio estao a corrup9ao e a ineficcia do governo nas respostas s 

demandas sociais. O i ndice apresentou uma eleva9ao em rela9乞o a s outras duas pesquisas, 

pois sao 37,7% os que responderam que se interessam por politica, justificando que s乞o 

cidadaos e o pas esta em jogo, al6m de poder dar opini6es e saber em quem votar 

No entanto, merece destaque que em rela9ao aos jovens da pesquisa de Schmidt (2000), os 

jovens desta pesquisa apresentam mais que o dobro de interesse por poltica, ou seja, 10,3% 

em (2000) e 22,5% (2002). Isto pode ser explicado pelo anseio de mudan9a e, principalmente, 

por ser um ano eleitoral, mas confirma uma tend6ncia positiva na amplia9ao do interesse pela 

poltica, o que pode refletir-se nos i ndices de participa9ao futura 

豆 importante destacar que a informa9ao 6 um pr6-requisito importante para o incentivo e para 

a ampliaao do interesse por poltica, colaborando para o empoderamento do jovem para a 

coopera9ao em associa96es voluntarias 

A comunica 乞o politica em familia, avaliada no estudo de Schmidt (2000, p. 219), revela que 

30% no conversam sobre poltica com nenhum membro da familia, em contraposi95o os 

outros 70% que dialogam sobre assuntos politicos em casa. O pai 6 o principal interlocutor em 

26,8% dos casos, a mae em 21,9%, os irmaos em 10,1% e outros parentes em 10,8% 

Na pesquisa de Nazzari (1995), as conversas sobre poltica na familia eram frequentes em 

25,0% dos casos,a s vezes 42,8%, raramente 20,1% e 9,1% nunca. Estes fatores delineiam 

uma percep9乞o dos jovens sobre a poltica no ambiente familiar, O interesse m6dio pela 

poltica e estes valores tem reflexo na socializa9ao poltica dos jovens brasileiros e apontam 

para um quadro de eficacia poltica que pode incentivar os jovens a participarem de 

associa6es volunt自rias e se interessarem por quest6es politicas mais amplas, tais como os 

partidos e sindicatos, ampliando os estoques de capital social. 
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Por sua vez, como assinala Baquero (1997, p.Z1), "o estudo da identifica9ao partidria6 

clssico nos trabalhos sobre cultura poltica, na medida em que os partidos sao tidos como 

importantes mediadores do sistema politico". Contudo, sabe-se que, na Am6rica Latina, os 

partidos sao vulnerveis e n乞o tem relevancia na opiniao dos cidad乞os como canal 

convencional de participa9ao politica. Mas, "o seu estudo e de suas implica96es na cultura 

poltica nao s谷o por isso menos importantes" 

Nesta dire 言o, por meio do conhecimento dos jovens sobre a prefer6ncia partidaria3' da 

familia, pode-se verificar se os assuntos polticos s乞o abordados na familia, o que pode 

colaborar para ampliar o interesse dos jovens pela participaao poltica, e incentivar no futuro 

o interesse nas quest6es da poltica nacional e o real engajamento dos membros da familia nas 

institui96es democrticas, como destaca a Tabela Ill. 

TABELA 3- Preferncia partidria da familia 

PAI MAE FILHOS MENOS GOSTA 
1. PPB 
2. PFL 
3. PL 
4. PT 
5. PSDB 
6. PCB e do B 
7. PSTU 
8. PPR 
9. PTB 
10. PMDB 
11. PDT 
12. PSB 
13. PV 
14. PPS 
15.PRONA 
16. No tem 
17. outro 
18. NS/NR 
19. No gosta 
20. Nenhum 
TOTAL 

0,6 
8,7 
0,6 
23,3 
3,3 
0,2 

0J 
aO 
2,6 
4,2 
2,0 
0,7 
0,3 
0,1 
0,2 
1,8 
1,1 
50,3 

100,0 

q8 
免0 
0,8 
19,4 
2,9 
q0 
0J 
aO 
2,4 
3,2 
1,7 
0,7 
0,2 
0,1 
0,0 
2,3 
LO 
55,1 

100,0 

0,6 ),6 
6,6 5,6 
),5 0β 
20,3 20β 
乙5 乙5 
0,5 ),5 
q0 工O 
q0 工O 
乙8 え8 
2,8 2,8 
1,4 1,4 
),8 0,8 
0,3 3,3 
1,1 1,1 
L1 Ll 
1,8 1,8 
3,2 0,2 
58,8 58,8 

100,0 

0,4 
8,5 
0,6 
11,8 
1,5 
1,0 
Oユ  
OJ 
0,3 
1,1 
0,3 
0,2 
0,9 
0,0 
oJ 
1,0 
1,0 
11,3 
9,6 
50,9 
100,0 

Fonte: dados da investiga 含o da autora (2002). 

31 Destaca-se o estudo de Lake (2000), sobre a importancia da freqiencia das pessoas e de sua interaao social na 
aquisi9ao de atitudes que conduzem a uma escolha cognitiva de candidatos e partidos politicos nos EUA 
(republicanos e democratas). 
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Os dados sobre as preferencias partid自rias sao compatveis nas diversas pesquisas, onde em 

tomo de 40% n乞o demonstram apre9o por qualquer dos partidos existentes. Na pesquisa de 

Schmidt (2000, p. 237). Dois aspectos sao cruciais no tocante s preferncias partidarias dos 

jovens. "O primeiro ponto 6 que (4 1,6%) nao demonstram simpatia por nenhum dos partidos 

existentes, como nos levantamentos nacionais". O segundo ponto 6 que, dos grandes partidos, 

dois se destacam entre os preferidos pelos jovens: "o PT com 23,9%, e o PMDB com 16,7%; 

os demais partidos obt6m i ndices reduzidos" 

Os dados coletados nesta pesquisa, sobre a identifica9ao partidria da familia, mostram a 

mesma tendencia em rela9ao a dois pontos: primeiro em rela9ao a quantidade de respostas 

NSINR dos pais (50,3%), das m乞es (55,1%) e dos filhos (5 8,8%). Segundo, em rela9ao aos 

partidos preferidos: 23,3% dos pais, 19,4% das maes e 20,3% dos filhos preferem o PT. Al6m 

disso, 11,8% demonstraram grau de rejei9ao por este partido (SCHMIDT, 2000) 

Quando perguntados se preferem algum partido, 3 9,5% responderam que sim, 58,1% que no 

e 2,4% NSINR. Quanto a s justificativas para a rejei9乞o a poltica e suas institui96es, esto 

listadas abaixo: 1,6% porque nをo cumprem o que prometem; mentem, 1,5%; corruptos, 5,0%; 

ineficientes, 2,7%; ideologia, 5,2%; personalismo, 1,9%; avaliaao pejorativa (nivel de 

instru9ao), 1,7%; outros, 4,0%; e NS/NR, 76,4% (SCHIMIDT, 2000) 

O desgaste dos partidos frente a popula9乞o se mant6m crescente nas diversas pesquisas. Este 

fator aponta para a desilusao com as institui96es classicas da democracia, principalmente no 

que se refere え  infidelidade partidria, com trocas freqentes de partidos por parte dos eleitos 

Isto pode explicar tamb6m a prefer6ncia por partidos de esquerda, que se mant6m fieis aos 

seus princpios ideol6gicos com mais freq6ncia que os outros 

Outro fator de destaque na pesquisa de Schmidt (2000, p.238)6 em rela9ao a filia9o 

partidria dos jovens, que 6 minima, 2,2% apenas, e os que contam com mais filiados entre os 

jovens s乞o o PT e o PMDB. 
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Ao comparar os dados desta pesquisa (2002) com as anteriores (1995) e (2000), percebe-se 

um acr6scimo no interesse por poltica na familia. Na pesquisa de 1995, em relaaoa 

percep9ao dos jovens sobre a influencia da famlia nas a96es do governo, sobre se as pessoas 

da famlia no tem influ6ncia nas a6es do governo, discordaram da afirmaao 44,0% dos 

jovens, concordaram 48,5% e 7,5% NSINR. Os ndices de interesse por poltica e 

empoderamento se elevaram nas pesquisas posteriores, visto que se ampliaram os espa9os de 

informa9谷o e participaao nas decis6es internas, tornando o grupo familiar mais democrtico, 

ampliando o incentivo え  participa9乞o dos filhos 

Em relaao ao interesse pela politica, a metade dos jovens entrevistados procura se informar 

as vezes, o que demonstra uma propensao ao seu engajamento futuro nas quest6es de ordem 

poltica. Quanto a identifica o partidaria, 6 frgil, assim como as institui96es brasileiras. Os 

itens destacados acima mostram uma tendencia de mudan9a no sentido de reconhecer 

aspectos importantes para a eleva9ao dos ndices de capital social, tais como fidelidade, 

moralidade e discemimento tico, que podem ampliar os sentimentos de efichcia em rela9o 

えs redes de envolvimento cvico recuperando. a confian9a, coopera9乞o e participa9乞o dos 

jovens nos rumos do pais. 

3.3 Empoderamento e Capital Social na Famlia 

O foco de capital social na familia leva em conta aspectos de funcionamento das estruturas 

familiares visando ao bem-estar e desenvolvimento dos jovens. A qualidade dos contatos 

familiares e o nmero de membros na familia podem ampliar o capital social na familia. Os 
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pais podem encorajam as expectativas de confiana, cooperaao e participaao nas atividades 

dos jovens com amplo dilogo com os filhos. 

Segundo Coleman (1988, p.384), capital social refere-se え  qualidade e profundidade dos 

relacionamentos na famlia e na comunidade: "The social capitalげthe famむ is the relation 

between children and parents (and, when families incん庇 other members, relationships with 

them as well) ". E, para ele, capital social na comunidade 

resides in the functiond communi加 the actud social relationsh ips that exist among 
parents, in the closure exhibitedり the structure げrelations, and in the parent's 
relations with the institutions of the community (COLEMAN, 1988, p.387). 

Capital social enfatiza a habilidade de a familia trabalhar para o bem-estar (sade, felicidade e 

prosperidade das crianas) e a habilidade da comunidade de trabalhar em dire9乞o ao bem 

comum (desenvolvimento socioecon6mico). Um forte sentimento de comunidade, valores 

comuns, partilhar confiana, disposi9吾o e boa vontade para intervir nos problemas 

comportainentais da juventude, sをo fatores essenciais para criar uma atmosfera positiva para 

as crianas se desenvolverem e se realizarem. 

In addition, it is likely that where children experience good quality connections 
with community/civil society, these will lead to an increased propensity for those 
children to become engaged and active citizens throughout adulthood (this in turn 
leads to sustained, vibrant community life). As well as the outcomes related to the 
extent to which fhmilies and children are themselves connected to local and other 
communities and engage in civic life, are the notion those families/children living 
in 'cohesive' (or strong) communities can benefit from this community cohesion as 
a 'public good". In practical ways this can include things such as: children growing 
up in safe, low crime neighborhoods; children being positively influenced by high 
mist, cooperative relationship in their surroundings; and children growing up in 
well resourced areas, free from poverty (STONE and HUGHES, 2002, p.3). 
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A ampla gama de efeitos positivos do capital social nos bens pblicos da comunidade6 

relatada nas abordagens sobre a coesao e o poder da comunidade. Dentro destes tipos de 

abordagem capital social incentiva aspectos humanos, econ6micos e de meio ambiente. O fato 

"6 que a confiana permite a transferncia de um tipo de capital a outro, e as pessoas podem 

utilizar as conec96es das redes de confian9a para ajudar na educa をo e nos resultados 

financeiros" (STONE e HUGHES, 2002, p.13) 

A combina9ao de normas de confian9a e reciprocidade na familia pode identificar tres tipos 

de engajamento comunitrio: "redes sociais informais; extens乞o das redes familiares (vizinhos 

e amigos); e engajamento com grupos civicos formais e a96es civicas e polticas n乞o relatadas 

pelos membros dos grupos" (STONE e HUGHES, 2002, p. 12-13) 

A revisao dos estudos de socializa9ao politica aponta para importncia das primeiras 

experi6ncias formativas das crianas e jovens. Essas experiencias t6m influencia decisiva na 

vida adulta, favorecendo o aprendizado participativo e cooperativo, promovendo a amplia o 

do capital social. 

Os dados encontrados na presente pesquisa revelam-se positivos em relaao a participa o 

dos filhos no processo de tomada de decis6es na familia. Comparando-se os dados das 

pesquisas anteriores, observa-se um avan9o nos espa9os democrticos familiares. A inser o 

dos filhos nas estruturas de decis6es familiares caracteriza um processo de mudan9a nas 

rela6es de poder e autoridade, que se expressam nas representa6es sociais dos jovens 

desafiados pelos novos tempos e propondo novos comportamentos, assim exigindo sua maior 

participaao. 

Estes fatores podem ser indicativos para a supera9乞o da cidadania regulada pelo status 

profissional que vai al6m, pois as mudan9as causadas pelas novas tecnologias fazem que o 

jovem tenha maior acesso s informa6es via Internet e outras formas virtuais, al6m das 

mudan9as no mercado de trabalho e o crescimento do desemprego formal. No campo das 
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trocas simb6licas, cresce a influencia de genero no sentido de que as mulheres est谷o ocupando 

espaos importantes nas estruturas sociais, espaos antes permitidos somente aos homens 

Apesar de a maioria dos jovens no colaborarem com o sustento da famlia, isto no impede 

sua participaao nas estruturas do poder de decises familiares. Assim, pode-se observar uma 

mudana na matriz de cidadania regulada pelo trabalho, mudana detectada na pesquisa de 

Nazzari (1995). A participa 乞o financeira dos filhos jh no 6 pr6-requisito para sua 

participa9ao nas decises. Este fator deve-se a prioridade que os pais dao ao capital humano 

dos filhos para o mercado de trabalho, e sua conseqente preparaao para adquirirem 

habilidades flituras. Assim, a cidadania regulada pelo status profissional imediato vem sendo 

substituida pela cidadania aliada ao capital humano, e vem permitindo a amplia9o da 

participa 谷o dos jovens. Estes elementos podem colaborar para a amplia 谷o da eficacia 

poltica e dos niveis de capital social entre os jovens, por lhes permitir maiores oportunidades 

de novos relacionamentos e amplia 乞o do tempo necessrio para a aquisi9ao de habilidades 

que os preparem para o futuro. 

As pesquisas referentes ao tema demonstram, neste sentido, que a pequena participa o 

poltica dos jovens no pode ser atribuida ao processo de socializa9ao na familia brasileira, 

pois os dados apontam para um crescente incentivo e liberdade para a que o jovem participe 

das inst合ncias decis6rias, tanto em nvel micro como nas quest6es de interesse nacional. 

A percep9ao dos jovens sobre a poltica no ambiente familiar 6 que ele 6 democrtico e 

possibilita a liberdade de op9ao poltica, at6 mesmo quanto a participaao efetiva em 

atividades e organiza 6es. O interesse m6dio pela politica entre os jovens tem reflexo na sua 

socializaao poltica e, conseqentemente na transmisso de crenas e valores de eficacia 

poltica e empoderamento. Elementos importantes para desenhar um quadro mais satisfat6rio 

em rela o s atitudes destes acerca da sociedade e da poltica, que podem permitir amplia9o 

dos estoques de capital social no Brasil 
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Em geral, as mudanas sao positivas, particularmente nas classes m6dias. Os pais estao 

investindo mais dinheiro e atenao nas crian9as e relacionando ambos meninos e meninas, nas 

mais diversas responsabilidades. Neste sentido, a eficacia em relaao a socializaao poltica 

dos jovens na familia pode ser considerada positiva, visto que ampliaram os espaos de 

informaao e participa 乞o nas decis6es internas, tornando o grupo familiar mais democrtico, 

ampliando o incentivo a participaao dos filhos 

Adistncia entre as gera6es se manifesta em novos caminhos. Sup6e-se que, o conflito 

familiar continue em vrias formas. As sociedades tradicionais tem comparativamente 

pequena discrepncia entre adolescentes e adultos, porque eles est豆o crescendo em todo 

mundo (SCHLEGEL e BARRY, 1991). Mas com a rpida mudan9a e a influ6ncia do mundo 

exterior e da midia na vida dos jovens, observa-se uma gera 乞o com diferentes experiencias 

que pode ser a fonte de desentendimento. Porm 6 importante observar que, mesmo com a 

repress豆o dos abusos fisicos e sexuais contra as crian9as, estes n谷o t6m cado com o 

crescimento da prosperidade e educa 乞o nos pases ocidentais, e realmente podem vir a tona 

(HESS,1995). O deslocamento social e cultural e a instabilidade de concilia 乞o dos pais 

elevam o risco do crescimento da viol6ncia familiar com os adolescentes em todos os pases 

(Virani, 2000). Assim, "o relacionamento dos pais com os adolescentes est言o abrindo novos 

caminhos e ampliando a comunica 乞o, mas n乞o se podem ignorar as vari自veis negativas deste 

processo" (LARSON, et ai. 2002, p.40). 

O impasse das mudanas familiares descritas aparece de diferentes formas nas diversas 

tradi96es culturais. O hinduismo, o islamismo e o confucionismo, entre outros, t6m diferentes 

conceitos sobre a vida familiar. As familias menores podem dar um suporte econmico mais 

eficiente para os jovens nas redes sociais que provem os adolescentes com os mais diversos 

capitais sociais e lhe do oportunidade de interagir na comunidade em que vivem. "Alguns 

adolescentes t6m se beneficiado mais com a atenao dos pais que outros, que tem experiencias 
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no ben6ficas com a separa9乞o dos relacionamentos familiares". Adicionalmente, a demanda 

dos adultos por regras familiares requer nao somente elevada capacidade de intimida9ao, mas 

tamb6m grande capacidade de negocia9乞o e equilbrio necessrio, como destacado por 

Larson, et al. (2002, p.40). 

Nesta dire9o, a amplia9乞o das redes de capital social e dos raios de confian9a na familia e na 

comunidade pode colaborar para amenizar os efeitos negativos das diferen9as geracionais, das 

mudan9as nas estruturas, composi9乞o e tipos de famlias, bem como encontrar um equilbrio 

para o impacto das mudan9as tecnol6gicas e da midia nas experi6ncias interpessoais dos 

jovens, para um convvio mais saudavel na comunidade. 

O capital social dos vizinhos da escola 6 essencial para o desenvolvimento e sucesso da 

colaboraao dos membros da comunidade. A boa vizinhan9a amplia a coopera9ao entre as 

pessoas e essas rela96es s乞o produtivas para todos e baseiam-se em expectativas comuns, 

compartilham valores e confian9a. 

Na famlia, procura-se explica9谷o para as quest6es relativas a socializa9をo poltica. No 

entanto, 6 a educa 乞o o meio pelo qual se busca a inser9ao destes sujeitos num meio social 

diferente do deles. A familia e a educaao permitem aprender as representa96es que 

interessam para a anlise do capital social, por serem indicadores de um estilo de 

comportamento e de condi96es de exist6ncia homog6nea de sujeitos sociais que ocupam 

posi9乞o estrutural semelhante no conjunto social, isto6 , a juventude 
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CAPITULO 4 A ESCOLA E O CAPITAL SOCIAL 

Diferente da famlia, outras institui96es e contextos da vida interpessoal, tais como a escola, o 

trabalho, o grupo de amigos e a comunidade, tendem a separar a fase da adolescencia da fase 

da vida adulta. Quando os jovens saem de casa, esbarram com diferentes cenrios, que vo 

determinar se sua socializaao e experi6ncia os prepararam para enfrentar a vida adulta 

A rea onde os governos t6m probabilidade direta de gerar maior capital social6 a educaao. 

As institui戸es educacionais nをo somente s乞o transmissoras de capital humano, mas tamb6m 

capital social na forma de regras e normas sociais. "Valores morais e ticos s乞o transmitidos 

em todas as etapas da educa をo, at6 a qua1ifica 乞o profissional de qualidade" (FUKtTYAMA, 

1999, p.11). 

"A major change that altering adolescent's interpersonal experience is that time previou功1 

spend in work is being replacedり time in school' (LARSON e \TERMA, 1999). Com a 

industrializaao e a urbaniza o, o trabalho dos jovens em torno do mundo, em fabricas, lojas 

comerciais e servi9os e tarefas dom6sticas, mostra um cenrio, por vezes, com 

relacionamentos interpessoais autorithrios e de explora 豆o (INTERNATIONAL LABOR 

OFFICE, 1996; VERMA, 1999). A escola, em contraste, envolve as rela6es com os 

professores e profissionais treinados e mentores de uma tradi9ao cultural (SERPELL e 

HATANO, 1997). Assim, a escola criou oportunidades para a intera 乞o dentro das salas de 

aula. No almo9o e no caminho para a escola, os jovens vo expandindo, com o tempo, 

inevitavelmente, a importncia que dao aos seus relacionamentos e ampliam as redes de 

conhecimento destes. Muitas escolas propiciam o contato dos adolescentes com diferentes 

etnias, religi6es, classes sociais e genero e as mais diversas formas de experi6ncias sociais, 
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artisticas, culturais, esportivas, entre outras (LARSON, et. ai., 2002, p.42). 

O capital social na educaao esta composto por um conjunto de normas, comportamentos, 

prticas, atitudes, normas de conduta e valores, e redes de organiza96es engajadas 

civicamente. Estas normas podem deparar-se com conflitos psicol6gicos, culturais, 

socioeconmicos e politicos, assim o capital social apresenta-se como uma alternativa para 

superar os valores sociais e culturais que impedem a adapta9ao de polticas phblicas que 

visem ao bem comum. Os pases inseridos no modelo de democracia participativa, 

desenvolvimento e igualdade, devem ser analisados de forma especfica segundo sua 

constru9ao hist6rica e os impactos conjunturais que incidem sobre as rela96es e prticas na 

sociedade. 

No s6culo XX, todos os pases t6m mostrado um incremento nos anos de educa9乞o das suas 

popula96es (UNESCO, 1999), e isto parece continuar neste novo s6culo, ampliando mais o 

compromisso das familias em investir na educa9をo e qualifica9ao de seus filhos 

Os estudiosos das vrias dimens6es do capital social concordam sempre num ponto crucial, 

que 6 a importncia da educa5o para eleva9をo dos i ndices de desenvolvimento 

socioecon6mico. Sobre as atitudes civicas, Putnam (1996a p.122) acrescenta que, a despeito 

de sua politiza9o, os cidadaos das regi6es civicas sentem-se explorados, alienados, 

impotentes. Em toda comunidade, os mais instruidos sentem-se mais eficazes, pois a educa9o 

representa status social, capacidade pessoal e contatos. Os cidadaos menos instruidos das 

regi6es menos civicas sentem-se quase tao impotentes quanto os cidadaos menos instruidos 

das regi6es mais cvicas 

Destaca-se tamb6m que, para Coleman (1988), o capital social gera capital humano e depende 

do capital financeiro da familia, bem como o acesso dos filhos ao capital humano e financeiro 

da sociedade relaciona-se como capital humano financeiro de seus pais. Por sua vez, o capital 

social da comunidade ajuda a gerar capital humano, provendo a base de recursos, para 
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encorajar a atividade educacional nos seus ifihos. Em seu estudo, utiliza mtodos estatsticos 

para determinar a interferncia do capital social da familia e da comunidade no desempenho 

dos filhos na escola. 

Segundo Texeira (1994 p.107), "tr6s s乞o os modos de relacionamento entre o indivduo e o 

mundo". O primeiro 6 o modo de relacionamento atrav6s do sensvel e do qualitativo, das 

sensa6es, emo戸es e qualidades. O segundo 6 o modo de relacionamento entre o indivduo e 

o mundo e se dh atravs das coisas e eventos. No terceiro, o indivduo relaciona-se com o 

mundo atravs de um sistema de conven6es, que no6 uma emo9o, nem um evento, mas 

um conjunto de abstra6es que leva do singular para o geral e vice-versa, por interm6dio de 

opera96es l6gicas. O primeiro 6 o da qualidade, o segundo 6 o da experiencia, e o terceiro 6 o 

da norma e da conven o. A escola concentra todos os esfor9os neste terceiro, um pouco no 

segundo e menos no primeiro. 

Neste sentido, tanto a infncia como a famlia moderna tomou forma com a invenao e 

expans乞o da escolarizaao formal. A mudan9a estrutural subjacente 

era que, por meio da tipografia e sua serva, a escola, os adultos adquiriram inn 
controle sem precedentes sobre o ambiente simblico do jovem, e estavam, portanto, 
aptos e convidados a estabelecer as condies pelas quais as crianas iriam se tomar 
adultos (POSTMAN, 1999, p.58・59). 

Assim, ao criarem o conceito de uma hierarquia de conhecimento e habilidades, os adultos 

inventaram a estrutura do desenvolvimento infantil. Os educadores nao analisaram a relaao 

entre a "natureza da infncia" e as tend6ncias da tipografia. A idade adulta esta relacionadaa 

aquisi9ao do intelecto de um bom leitor: um forte senso de individualidade, a capacidade de 
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pensar l6gica e seqencialmente, a capacidade de se distaniar dos sImbolos, a capacidade de 

manipular altas ordens de abstraao, a capacidade de adiar o prazer. A capacidade de 

controlar e superar a prpria natureza tornou-se uma das caractersticas definidoras da idade 

adulta, e finalidade da educa 乞o (POSTMAN, 1999, p.61) 

No s6culo XIX, atravessaram o Atlntico duas tendencias: uma id6ia lockiana, ou protestante, 

de infancia. A crian9a era uma pessoa amorfa que, por meio da alfabetiza9ao, da educa9o, da 

razao, do autocontrole e da vergonha, podia tornar-se um adulto civilizado. Outra, 

rousseauniana ou romntica, onde 6 o adulto deformado que constituiu o problema e nao a 

crian9a. "A crian9a possui, como direito, inatas aptid6es para a sinceridade, compreensをo, 

curiosidade e espontaneidade, que sをo amortecidas pela alfabetiza9ao, educa9乞o, razao, 

autocontrole e vergonha" (POSTMAN, 1999, p 73-4). 

Freud e Dewey cristalizaram o paradigma basico da infancia que vinha se formando desde a 

inven9乞o da prensa tipografica: a crian9a, como aluno ou aluna cujo ego e individualidade 

devem ser preservados por cuidados especiais, cuja aptidao para o autocontrole, a satisfa9o 

adiada e o pensamento l6gico devem ser ampliados, cujo conhecimento da vida deve estar sob 

o controle dos adultos. Ao mesmo tempo, contudo, a crian9a 6 entendida como detentora de 

suas prprias regras de desenvolvimento e de um encanto, "curiosidade e exuberancia que no 

devem ser sufocados - na verdade s乞o sufocados - com risco de nao alcan9ar a maturidade 

adulta" (POSTMAN, 1999, p.T1). 

Toda a pesquisa psicol6gica que foi feita sobre a inf.ncia neste s6culo, por exemplo, por Jean 

Piaget, Harry Stack, Sullivan, Karen Homey, Jerome Bruner ou Lawrence Kohlberg, no 

passou de mero comentario sobre o paradigma bsico da infancia. Ningu6m contestou que os 

adultos dao o methor de si e se mostram mais civilizados quando tendem a cuidar das 

crian9as. O moderno paradigma de inFancia 6 tamb6m o moderno paradigma da idade adulta, 

de aumento de empatia e sensibilidade, de simples humanitarismo, na civiliza9豆o ocidental 
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(POSTMAN, 1999, p.78). 

No entanto,6 importante observar que a reciprocidade, um elemento-chave para a amplia9o 

dos estoques de capital da juventude,6 tamb6m considerado por Piaget (1983) como 

indispensvel para o desenvolvimento moral da crian9a, que se estabelece at6 a idade de doze 

anos. Assim, 6 na escola que os adolescentes e jovens poderao ser socializados para 

ampliarem seus laos de confian9a, coopera 乞o e reciprocidade, ampliando seu interesse e 

participa 乞o na vida politica. Assim a escola pode contribuir para desenhar o ftituro cidado 

As observa96es de Piaget permitem compreender "os estagios de desenvolvimento moral dos 

adolescentes e examinar a sua compatibilidade com o empreendimento pedag6gico" 

(SOUZA, 2002, p.35). Sob a influ6ncia dos trabalhos de Durkheim em rela9ao a educaao 

escolar, procurou demonstrar que 

a escolarizaao, ao diversificar as experincias sociais, conduzia o aluno a passar de 
uma solidariedade mec合nica, em que, na familia apenas adere a expectativa e s 
ordens do adulto, a unia solidariedade orgnica atravs da escola, em que o contato 
com pares e diferentes professores coloca-o em contato com diferenas e possibilita, 
tambm pela cultura cientfica e humanista base da escola, a entrada num universo 
social mais amplo. O processo escolar conduzir, segundo ele,a passagem da 
obedincia a cooperaao, da moralidade como submiss含o a autoridade pessoal,a 
moral como constru きo individual, capaz de ser crtica a realidade conformista 
(SOUZA, 2002, p.4.9). 

Segundo destacam Dubet e Martuccelli (1996), Piaget, no seu estudo sobre "o julgamento 

moral da criana", refinou os estudos de Durkheim. Para Piaget, "ao longo dos estagios de seu 

desenvolvimento, o indivduo articularia duas fun96es complementares". Por um lado "a da 

assimila9ao, que consistiria na incorpora車o de situa96es diversas a modelos ja construidos" 

Por outro, "a acomoda o, que tentaria ajustar, deformando, esses modelos a diversidade 
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concreta de situa6es e pessoas". Neste sentido, "os estagios de desenvolvimento conduziriam 

o indivduo a passagem do egocentrismo a coopera9ao", bem como "de uma moral 

conformista na qual a autoridade 6 sempre justa a uma tica pessoal na qual o julgamento 

moral se destaca da autoridade, quer do. gmpo, quer do adulto". Ou seja, ocorreria uma 

rela o dialtica de autonomia moral entre a submissao e a democracia dos jovens nas 

rela6es sociais. Sendo assim, a educa9ao escolar, segundo Dubet e Martuccelli, "nao seria s6 

conformista, mas passvel tamb6m de produzir um sujeito tico, capaz de crtica, convic9o e 

de distncia em rela9ao a si mesmo", numa abordagem paralela entre desenvolvimento moral 

e desenvolvimento cognitivo (SOUZA, 2002 p.49-50) 

A reciprocidade e a confian9a s乞o conceitos fundamentais para a eleva9谷o do capital social na 

comunidade. A escola poderia incentivar o capital social e ampliar as expectativas em rela9o 

asocializa9乞o poltica dos jovens na transmissao de cren9as e valores que promovam o bem- 

estar coletivo. Assim, devido ao maior grau de qualifica9乞o dos profissionais da educa9ao, a 

escola poderia ser o ambiente salutar para o aprendizado democrtico e para ampliar os 

estoques de capital social dos jovens brasileiros, promovendo, por exemplo, a possibilidade de 

os alunos participarem do movimento estudantil. Neste sentido, o pr6ximo item auxilia na 

compreensao do tema 

4.1 A Efic貞cia Poltica na Escola 

Segundo Coleman (citado por BAQUERO, 2001b, p.35), o capital social afeta as 

comunidades por meio de quatro caractersticas: 1) obriga96es e expectativas, ou confian9a 
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interpessoal por meio de transa6es cooperativas; 2) potencial de informa9ao, que podem 

levar a uma maior conscientizaao e coopera9ao para o bem da comunidade; 3) normas e 

san96es efetivas, para priorizar os interesses coletivos acima do individual, sob pena de 

enfrentar san6es comunitrias; 4) rela6es de autoridade, em que a pessoa tem de ter capital 

social disponivel na forma de direitos de controle das atividades de uma pessoa sob a sua 

autoridade. Assim, segundo Putnam (citado por TEXEIRA, 2003, p.1), as caractersticas do 

capital social que afetam a comunidade sao 

Confiana derivada das normas e san96es que regulam a reciprocidade e facilitam a 

comunica 豆o e o fluxo de infonna96es; as redes de empenho civico que desenvolvem rela96es 

horizontais sustentadas nas tradi96es hist6ricas e nas experi6ncias vividas al6m de 

aperfei9oarem as rela6es de autoridade, coopera9乞o comunithria e participaao poltica 

A educaao, nas suas duas dimens6es, formal e informal, pode ser um laborat6rio de 

orienta 乞o para que as pessoas incorporem estas novas propostas de rela96es comunitrias 

para a superaao dos problemas de a9ao coletiva 

Nesta perspectiva, o estudo de Patrick (2000) aborda a tend6ncia global de resgate da 

educaao cvica para a democracia por meio da socializa9乞o poltica na escola. O autor 

destaca a rela 乞o entre conhecimento, habilidade e virtude cvica, sistematizando alguns 

conceitos sobre o governo democrtico, identificando impasses entre a viso 

constitucionalista, da democracia representativa e dos direitos individuais. Prop6e aos 

professores que ensinem aos estudantes o uso de crit6rios de organiza 乞o e interpreta9乞o de 

informa6es sobre as institui96es e o comportamento poltico, bem como a inclusao curricular 

de t6picos que incentivem o desenvolvimento de habilidades de coopera車o e de virtude 

cvica entre os jovens. 

Pode-se acrescentar que a educa9ao 6 um direito de todos os cidadaos, e que o Estado e a 

familia t6m obriga 豆o de proporcionar ao individuo as condi96es para que se desenvolva. A 



181 

socializaao politica 6 um mecanismo importante de educaao. Por meio desta pode-se 

incentivar crenas e valores, desenvolver a confiana, coopera 乞o e participa 谷o nas decis6es 

polticas. 

No entanto, em rela 乞o aos estudos sobre educa 谷o, assinala Dayrell (2002, p.67) que "boa 

parte dos trabalhos evidencia que os alunos buscam a escola na expectativa de mobilidade 

social, mediante uma melhor colocaao no mercado de trabalho". O objetivo principal6 o da 

"qualificaao social", que pode ser compreendida "como o domnio de valores, linguagens e 

comportamentos das classes dominantes, ou mesmo a preparaao para o vestibular, como 6 o 

caso dos alunos do ensino mdio". Por um lado, as representa6es apontam para o vi6s 

ideol6gico daescola. Por outro lado, 

alguns estudos ressaltam as possibilidades de a escola desenvolver a conscincia 
crtica dos alunos mediante a posse do saber (como um 'fermento de 
transfonna きo'), evidenciando, assim, a dimensao contraditria da institui9ao 
escolar. Esse tipo de estudo, no geral, desenvolve criticas a organiza o da escola, 
tanto pelos currculos distantes da realidade quanto pelos valores e comportamentos 
impostos, como a apatia, a submiss含o e o individualismo. Alguns desses trabalhos 
apontam tambm os limites da fim まo de socializa きo da escola, quando eia n豆o 
permite espao e tempo para encontros entre os diferentes atores escolares. Uma 
caracterstica comum de quase todos esses estudos 6 a apresentaao de uma s6rie de 
recomenda6es (DAYRELL, 2002, p.'14-75). 

Os estudos detectam que a educa o brasileira passa por s6rios problemas e n乞o vem 

cumprindo as diretrizes do artigo 5。  da LDB, da obrigatoriedade da educa9ao para todos, 

como responsabilidade do Estado. A desigualdade, segundo o 1NEP (citado por TEIXEIRA, 

2003, p.2)6 visvel. Em 1996, 14.7% da popula9ao de 15 anos ou mais era de analfabetos. No 

Nordeste, este i ndice chega a 28,7%, a situaao se agrava quando considerados os que 

estudaram at6 quatro anos. Entre os quais se chega a 53% de analfabetos funcionais. Apesar 
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disso, os recursos so limitados para a superac谷o destas quest6es, ou t6m dificuldades de 

cumprir as formalidades legais, mesmo com o apoio dos conselhos que foram criados para 

colaborar na eficacia das politicas pblicas educacionais. Alguns avan9os permitiram elei6es 

diretas para escolha dos diretores das escolas publicas e incentivo a participaao dos alunos 

Apesar disto, o INEP (2003) destaca que, de cada cem alunos, 41 abandonam o ensino 

fundamental antes de conclu-lo. Os i ndices do ensino formal s乞o desiguais nas regi6es, 

havendo 49% de evasao escolar no Nordeste e 33% de evas乞o no Sudeste. 

"A evasao escolar 6 apontada como resultado da prpria organizaao da escola - curriculo 

deficiente, formaao prec白ria dos professores, falta de material didtico, etc.", mas6 

entendida tamb6m como resultado de fatores socioeconmicos, tornando a necessidade do 

trabalho o maior empecilhoa freqencia escolar (DAYRELL, 2002, p. 71) 

Porm, na maioria dos estudos observa-se que a causa da evasao escolar esta relacionada a s 

condi戸es socioculturais das camadas populares. No trabalho de Ragonesi (1990) observou-se 

a articula 乞o mais ampla do fenmeno, "ao apontar que este 6 resultado de mltiplas 

determina6es, onde se somam fatores de ordem poltica, ideol6gica, social, econ6mica, 

psicol6gica e pedag6gica" (DAYRELL, 2002, p.'7l). 

Os principais motivos apontados para o abandono da escola sao a necessidade de trabalhar, ou 

mesmo o trabalho infantil. Tamb6m os salrios baixos dos professores dificultam a qualidade 

do ensino. Desta forma, a falta de motivaao no colabora para preparar com igualdade os 

cidados para o mercado e para ampliaao na participa 乞o politica, gerando lacunas profundas 

para o desenvolvimento do pas e para eleva 乞o dos ndices de capital social. 

Percebe-se a distor 谷o dos programas governamentais para sanar estes conflitos. A 

descentralizaao da poltica educacional da esfera federal e estadual para os municpios foi 

realizada sem a prepara 乞o t6cnica e pedag6gica necessrias. "A centraliza9ao dos recursos 
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continua, levando ao uso de critrios poltico-eleitorais cientelistas que agravam as 

desigualdades". Desta forma, a preocupa 瓦o com quantidade de escolas, e no com a 

qualidade, determina a gravidade das questes educacionais brasileiras, segundo Teixeira 

(2003, p.6). 

Para o autor, alguns elementos do capital social na educaao no formal, ou seja, fora das 

salas de aula podem, por meio de estratgias diferenciadas, produzir conhecimento e 

conscientizar os cidad甘os dos seus direitos e do seu papel transformador. Assim, as 

experiencias educacionais em prticas sistemticas e inovadoras podem contribuir para 

ampliaao da educa 乞o popular. Estas experincias podem envolver elementos comuns ao 

cotidiano dos jovens, tais como as redes territoriais que envolvam os setores marginalizados e 

sejam agentes motivadores da consciencia crtica na juventude. A promo9o e a 

autovaloriza 三o dos indivduos, deve ser acrescida ao respeito a identidade e a cultura 

popular, adaptando-se metodologias inseridas na realidade vivida 

Um bom exemplo de orquestra o entre a educaao e as realidades vividas pode ser 

observado no estudo de Abramovay (2003), que avalia a formaao do capital social para os 

jovens que vivem no interior do pas e no meio rural brasileiro. Um estudo da CEPAL 

constata que, na Amrica Latina, 6 raro que surjam atores sociais organizados na 

representaao dos jovens. O Brasil (com exceao de algumas atividades da pastoral da Igreja e 

do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) n豆o escapa a esta regra. John Durston 

(1996) insiste, com raz豆o, na invisibilidade da juventude latino-americana. Para muitos, os 

que nasceram no campo devem ser observados pela sua especificidade de juventude rural. 

Assim, o capital social deve ser alimentado tamb6m em rela o え  educa 読o nos vrios setores 

da sociedade, pblico e privado, rural e urbano, entre outros (citados por ABRAMOVAY, 

2003). 

Neste sentido, as associa6es comunitrias, ONGS e setores pblicos e privados, podem 
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colaborar para a catalisaao de recursos da comunidade, da organiza 乞o da sociedade civil, 

promovendo a6es de solidariedade e reciprocidade, sem dispensar os recursos 

governamentais. A metodologia revolucionria e libertria de Paulo Freire (1987) deve servir 

de base para o resgate educacional das camadas marginalizadas, envolvendo associa6es, 

meios de comunicaao e sindicatos entre outras esferas da comunidade. Para o autor, a 

educa o brasileira 6 bancria, e da prioridade a quantidade de conhecimentos e noa 

forma o do cidad乞o critico. 

Inserindo-se nessa problemtica, Paulo Freire (1987) coloca que a educa 乞o brasileira tem 

sido domesticadora e no tem construdo individuos crticos. Ou melhor, no tem contribuido 

para libertar os oprimidos e opressores, a fim de que possam vislumbrar unia "Educa o 

Dial6gica", ou seja, baseada no dilogo, e rompa definitivamente com a concep9ao da 

"Educaao Bancaria", onde o estudante 6 um dep6sito de informa6es, sem senso crtico, 

citado por (NAZZARI, 2002, p.145) 

Considerando-se os problemas enfrentados pela educaao brasileira, percebe-se a socializa o 

politica como um mecanismo para a juventude adotar e intemalizar orienta6es politicas 

diferentes das estruturas verticais de poder verificadas nos pases da Amrica Latina. A 

socializa 谷o politica funciona como difusora do sistema politico democrtico. O capital social 

6alternativa importante para o resgate de uma comunidade cvica, baseada nas variveis de 

confiana social, coopera9o mtua e ampla participa9谷o poltica. Neste sentido, a eficcia 

politica 6 pr -requisito essencial no acrscimo dos indices de capital social entre os jovens 

Por eficacia politica entende-se a autopercep9ao da possibilidade de influenciar nas decis6es 

polticas, ou seja, se os entrevistados acreditam que s谷o efetivamente participantes, ou 

imaginam que, se fosse necessrio, sua participa 乞o teria alguma influencia na politica 

(BAQUERO, 1997, p.17). 

A socializaao politica pode colaborar para incrementar a eficacia poltica. Este estudo 
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verifica o conhecimento e a participaao nos eventos e problemas da escola, Nesta dire9ao, 

partindo do pressuposto de que a informaao pode levar a uma maior conscientiza9ao e 

cooperaao e e importante para o envolvimento das pessoas nas quest6es do cotidiano, 

observa-se na questao a seguir, na Figura 6, sobre o conhecimento dos jovens sobre os 

principais problemas da educa9ao brasileira 

Figura 6 - Principais problemas da educaao brasileira (%) 

Fonte: dados da investiga 吾o da autora (2002) 

Observa-se que 25% dos entrevistados NSINR sobre os principais problemas da educa9o 

brasileira, enquanto 24,5% apontaram problemas de ordem econ6mica, 11,4% de ordem 

politica, 11,2% de ordem pedag6gica, 7,8% violencia e drogas, 5,2% falta de interesse dos 

alunos e 6,1% destacaram outros problemas enfrentados por suas escolas, Destaca-se que os 

problemas econmicos sao os que mais afligem os jovens, tendo em vista as dificuldades de 

inserao no mercado de trabalho e a continua crise econ6mica do Pas 

Uma dimensao abordada, na linha de efic自cia politica, foi a atitude dos adolescentes frente a 

problemas da escola. Apreender a conversar e discutir os problemas faz parte da compreenso 

democrtica e na constru9ao da cidadania, e colabora para ampliar os laos de coesao social, 
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neste sentido, foi solicitada aos entrevistados se costumam discutir os problemas com os 

colegas. Os dados sao apresentados na Figura 7 a seguir 

Figura 7 - Discutir problemas com os colegas (%) 

Fonte: dados da investiga o da autora (2002). 

Perguntados sobre o seu engajamento na discuss豆o dos problemas da escola, entre os 

entrevistados, 56,2% costumam discutir os problemas com os colegas a s vezes, 31,4% 

regularmente, 11,9% no e NS/NR 0,5%. Em relaao a pesquisa anterior, nao foram 

constatadas altera96es significativas. No geral, a percentagem de jovens que discute os 

problemas vem se ampliando consideravelmente, indicando uma propensao na eleva9ao dos 

nveis de eficacia politica na escola. 

Quanto ao genero, observou-se que as meninas apresentam um i ndice de 3 7,2%, enquanto os 

meninos 24,8% quando questionados sobre se costumam discutir os problemas da escola com 

os colegas,a s vezes 57,3% dos meninos e 55,2% das meninas, que nao costumam 17,5% e 

7,1% respectivamente. As meninas apresentam-se com atitude de efic自cia politica mais 

democr自tica que os meninos em rela9乞o ao costume de discutir os problemas da escola 
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Na perspectiva de Schmidt (2000, p.220-2), sobre a percep9乞o da democracia no ambiente 

escolar, nota-se que "dois ter9os dos estudantes da amostra consideram que a sua escola6 um 

ambiente bastante ou mais ou menos democrtico, enquanto 1/3 o ve como pouco ou nada 

democrtico". Em ambas as pesquisas existe um indicativo de que est乞o sendo ampliadas as 

liberdades dos estudantes e reforadas as rela6es horizontais nas estruturas escolares. A 

presena politica na escola 6 respaldada por 75,5% dos jovens entrevistados. Este fator aponta 

para a ampliaao dos espaos favorveis para a educa 乞o civica. A escola aparece para a 

maioria dos jovens (56,7%) como espao em que ha um maior estimulo ao interesse pela 

politica do que na famlia (40,3%). 

Nesta pesquisa (2002), em relaao ao tipo de escola, dentre os 31,4% que costumam discutir 

os problemas da escola com seus colegas a diferena 6 4,3% maior entre os estudantes da 

escola pblica; dos 56,2% que discutem a s vezes, a diferena maior 6 de 4,9% para os alunos 

da escola pblica. Quanto a resposta negativa (11,9%) o i ndice de 0,9% entre os alunos da 

escola privada; bem como, entre os alunos que NSINR 3,4% maior para a escola privada. 

Assim, os alunos das escolas pblicas apresentam indices maiores de eficcia politica em 

rela 乞oa atitude de discutir os problemas da escola. 

As estruturas cvicas locais e regionais, vizinhos e associa6es podem colaborar para reforar 

os sentimentos de eficacia politica. A escola 6 uma ag6ncia de socializaao que permite a 

amplia 乞o das redes de envolvimento cvico. A escola pode promover a participaao nas redes 

de trabalho voluntrio e a cooperaao em movimentos reivindicat6rios e associa6es. Assim 

exerce um papel importante. 

A escola favorecendo sentimentos de solidariedade e igualdade, estimula normas de 

cooperaao, ampliando a confiana nas pessoas, e desenvolvendo atitudes voluntrias em 

rela 乞o s institui戸es sociais desenhando um senso de comunidade cvica. A atitude de 

eficcia politica apresenta-se favorvel tamb6m em relaao s respostas dadas a pergunta 
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sobre o interesse dos estudantes em participar das decis6es da escola, como destaca a Figura 8 

a seguir: 

Figura 8 - Os alunos deveriam participar das decises da escola (%) 

Fonte: dados da pesquisa da autora (2002). 

No que diz respeito ao grau de envolvimento dos alunos nas decis6es da escola percebe-se a 

exist6ncia latente de sentimentos de eficcia politica entre os entrevistados. A importncia em 

participar das decis6es na escola foi assinalada por 85,5% deles. Comparando-se os dados da 

pesquisa anterior (1995), houve um acrscimo significativo em rela9ao a influencia e 

participa9ao dos alunos nas decises da escola, de 54,4% para 85,5%. A resposta a s vezes ou 

pouca, por sua vez, baixou de 43,6% para 10,9%. Isto significa que, em rela9ao a s op戸es 

apresentadas, a maior parte deles, ainda assim, registraram que deveriam participar, enquanto 

no e nenhuma ficaram com 2,0% respectivamente. 

Neste estudo, apesar de a maioria (85,5%) dos entrevistados assinalarem que os alunos 

deveriam participar mais das decis6es tomadas na sua escola, no se verificou a utiliza9ao dos 

canais representativos dos estudantes para as suas demandas. Pois, quando perguntados a 

quem recorrem quando nao gostam de alguma coisa que acontece na escola, 44,8% 
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responderam que vo a dire9o; 11,1% vao ao servi9o de orienta 乞o educacional; e apenas 

2,2% utilizam o grmio (seu canal clhssico de representa 谷o); 16,4%, aos professores; 17,4 % 

no fazem nada; 0,8%, colegas e amigos; outro, 3,5% e NSINR 3,8%. 

Houve uma alteraao neste estudo (2002), em relaao a pesquisa anterior (1995), uma 

ampliaao de 27,6% dos que reclamavam a dire9o; 5,3% procuravam o servi9o de orienta o 

pedag6gica; 3,9% somente procuravam o grmio do col6gio; 29,0% procuravam o professor; 

3 1,8% no fazem nada e NS/NR 2,4%. 

Tamb6m, constatou uma alteraao na atitude dos que no fazem nada. O percentual passou de 

31,8 % para 17,4%, o que demonstra uma ampliaao nos sentimentos de efichcia politica da 

juventude. No entanto, entre os que reclamam quando no gostam de alguma coisa na escola, 

apenas 2,2% usam grmios como canais representativos, ndice ainda menor que a pesquisa 

feita em (1995) e esta atitude se mostra deficiente, pois o jovem ainda no tem nitidez dos 

canais escolares que cumpririam o papel de intermediar suas reivindica6es. 

Ou seja, os i ndices permanecem insatisfat6rios em rela5o a eficcia politica como na 

pesquisa anterior (NAZZARI, 1995, p. 154-5), quando "os percentuais maiores de 

reclama6es vo para os professores 29,0%" (1995) 16,4% na pesquisa de Schmidt (2002) e 

para a dire9言o 27,6% (1995) e 44,8% (2002). O entrevistados apresentam uma tendncia a 

rela96es verticais de poder que no favorecem a utiliza 乞o de mecanismos de democracia 

horizontal. Assim, no conseguem vislumbrar o fortalecimento dos grmios que poderia 

incrementar maior participa 谷o e coopera 議o entre eles, possibilitando acrscimo no capital 

social da escola. 

Na questao de genero, observa-se que nao existem grandes diferenas nas opini6es entre os 

meninos e as meninas em rela9oa participa 言o nas decis6es da escola, apesar das meninas 

demonstrarem um ndice um pouco maior de participa9o, ou seja, 4,6% de diferen9a na 

perspectiva de g6nero. 
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Em rela 乞o aos tipos de escola, na pblica este nmero 6 6,4% maior que na escola privada 

entre os estudantes que acham que deveriam participar mais das decis6es tomadas em sua 

escola; meio indecisos na alternativa a s vezes os alunos da escola privada t6m uma diferena 

de 4,1% superior aos da pblica.Neste item, em mdia as escolas pblicas apresentam i ndices 

mais favorveis de estoques de capital social, ou seja, 3,9% a mais que na escola privada 

De maneira geral, comparando-se ent乞o esta an自lise え  pesquisa de Schmidt (2000, p. 220-2), 

observa-se que a horizontalidade nas rela6es apresentada pelo autor no se concretiza na 

prtica dos jovens entrevistados nesta pesquisa. "A ampliaao, entre os jovens, de sentimentos 

de liberdade e a eleva o dos i ndices de percep9乞o sobre a necessidade de participar das 

decis6es na escola ainda no encontraram ecos na prtica", por meio de associa6es que 

poderiam represent -los para a tomada de decis6es na escola. Nesta direao, observa-se que 

existe uma ampliaao da participa をo dos filhos nas decis6es em famlia. Desta forma, a 

familia tem se mostrado mais eficiente que a escola na promo9乞o do capital social 

4.2 Participa戸o em Movimento Estudantil 

A teoria da democracia participativa 6 construda em tomo da afirmaao central de que os 

indivduos e suas institui96es n乞o podem ser considerados isoladamente. A existencia de 

institui96es representativas em nivel nacional no basta para a democracia, pois o mximo de 

participa9ao de todas as pessoas, a socializa o ou a treinamento social, precisa ocorrer em 

outras esferas, de modo que as atitudes e qualidades psicol6gicas necessrias possam se 

desenvolver. Esse desenvolvimento ocorre por meio do prprio processo de participa9o. 
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"A principal thnao da participaao na teoria da democracia participativa 6 , portanto, 

educativa no mais amplo sentido da palavra" (PATEMAN, 1992, p.60), tanto no aspecto 

psicol6gico, quanto no de aquisi9o de prtica de habilidades e procedimentos democrticos 

Por isso, nをo h nenhum problema especial quanto え  estabilidade de um sistema participativo; 

ele se auto-sustenta por meio do impacto educativo do processo participativo 

Assim, a participa 乞o promove e desenvolve as prprias qualidades que lhe s乞o necessrias; 

quanto mais os indivduos participam, melhor capacitados eles se tomam para faz6-lo. "As 

hipteses subsidirias a respeito da participa o s乞o de que ele tem um efeito integrativo e de 

que auxilia a aceita o de decis6es coletivas". Em conseq6ncia, para que exista uma forma 

de governo democrtica 6 necessria a exist6ncia de uma sociedade participativa, isto6 , uma 

sociedade onde todos os sistemas politicos tenham sido democratizados e onde a socializaao 

por meio da participaao pode ocorrer em todas as a reas (PATEMAN, 1992, p.61) 

A participa 乞o pode auxiliar na eficcia poltica e 6 uma varivel do capital social de uma 

comunidade. Observa-se que os estudos sobre participa 乞o e educaao assinalam um ntido 

vi6s ideol6gico, "que pode ser apontado como umas limita6es da perspectiva analtica". Em 

geral o quadro da an自lise foi marcado pela conjuntura poltica (CARRANO, 2002, p.198) 

"Os estudos mais recentes reconhecem as possibilidades de que as manifesta6es estudantis, 

mesmo que no orientadas para a transformaao revolucionria da sociedade", podem 

contribuir com o aprimoramento das rela6es e institui96es democrticas na sociedade 

brasileira (CARRANO, 2002, p. 198). 

Este caminho colabora para aprimorar os estudos sobre a socializaao e participa 豆o politica 

da juventude. Assim, outros processos menos institucionalizados de segmentos e situa6es 

distintas merecem aprofundamentos de an合lises para se verificar a presena dos jovens nas 

quest6es coletivas. Um ponto que merece destaque 6 a participa 乞o dos jovens nos grmios 

estudantis, para isto 6 necessrio que eles se faam presentes nas escolas, com este prop6sito a 



Figura 9 a seguir 6 ilustrativa 

Figura 9 - A escola tem grmio estudantil (%) 

Fonte: dados da investiga9o da autora (2002). 

Segundo os jovens entrevistados, 42,7 % das escolas t6m gr6mio estudantil, 55% nao tem e 

2,3 % NSINR Estes dados mostram que sao medianos os nmeros de escolas que possuem 

gremios estudantis 

Partindo do pressuposto de que "quanto mais os cidadaos participam em associa96es, maiores 

as possibilidades de gera9ao de capital social" (BAQUERO, 2001b, p.39), e de que o capital 

social pode proporcionar novos caminhos na dire真o de pensar mecanismos que 

potencializem a capacidade participativa da sociedade, pode-se chegar a conclus6es acerca da 

rela9ao que ha entre o grau de capital social e o i ndice de participa9ao nas atividades das 

associativas. 

Assim, os jovens foram questionados sobre sua participa頭o nas atividades desenvolvidas 

pelo grmio estudantil nas suas escolas, como fonte de aprendizado para a participa9ao no 

futuro em esferas de decis6es superiores, provinciais e nacionais, destaque da Figura 10 
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Figura lo - Participa9ao nas atividades desenvolvidas pelo grmio estudantil (%) 

Fonte: dados da investiga9ao da autora (2002). 

O pequeno numero de estudantes desta pesquisa (2002) que respondeu participar nas 

atividades desenvolvidas pelo gremio estudantil 6 um indicativo da baixa participaao dos 

estudantes na escola. Essa tendencia fica evidente, ainda, na pesquisa de Schmidt (2000, p 

225), onde "somente 7,4% dos entrevistados ja participaram do grmio estudantil".Neste 

estudo tamb6m somente 5,1% participam das atividades desenvolvidas pelo grmio e 12,7% 

as vezes, 78,2% no participam e 4,0% NS/NR. Tambem, em associa⑩es de estudantes o 

ndice de participa o6 baixo, apenas 5,0% participam de outra associa9ao de estudantes, 

entre as quais destacam-se as ONGS, Amigos da Escola, IJNICEP, UBES, Grupo de Teatro, 

Senai, Aces, Oficina de Sexualidade e outros, Noventa e dois vrgula quatro por cento dos 

entrevistados nao participa em outra associa頭o de estudantes e 2,6% NSINR. 

Com rela9ao a variavel de genero, no foram verificadas diferen9as significativas 

Tendo em vista o tipo de escola, observa-se que os estudantes das escolas publicas apresentam 

nveis de participa9ao maior, ou seja, 5,5% enquanto os da escola privada 1,8%;a s vezes 
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13,3% para a escola p自blica e 8,8% para a escola privada. Os indices so desfavorveis para a 

escola privada, tamb6m no quesito no, com 82,5% das respostas, enquanto a p自blica 77,5% e 

NS/NR 7,0% e 3,7% respectivamente. Neste item as meninas e os estudantes das escolas 

pblicas apresentam nveis um pouco superiores de capital social do que os meninos e a 

escola privada 

De maneira geral, estes n丘meros no apresentam uma evolu9豆o satisfat6ria quando 

confrontados com a pesquisa de Nazzari (1995, 159), quando "75,7% dos jovens responderam 

que nao pertencem a alguma organiza9o estudantil; 18,2% no responderam e apenas 6,1% 

responderam que pertencem". H, contudo, uma clara distin戸o entre a disposi9ao dos 

estudantes entrevistados de participarem das atividades desenvolvidas pelo grmio e sua 

percep9o sobre a necessidade subjetiva de participa9ao. Frente a pergunta sobre a 

importncia da participa9ao em organiza96es estudantis,a situa9o se modifica, indicando um 

contra-senso, como indica a Figura 11 a seguir 
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Figura 11 - Import自ncia da participa o em organiza6es estudantis (%) 

Fonte: dados da investiga9きo da autora (2002) 
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Mantendo a mesma tendncia das pesquisas anteriores, a importncia da participa 乞o 6 alta. 

Nesta pesquisa, observa-se que 76,9% dos entrevistados consideram a participaao em 

organiza96es estudantis importantes; 15,2% responderam え  s vezes; 5,9% que no acham 

importante participar e 2,0% no responderam. Entre os motivos destacados para a 

participa o encontram-se: ter direito, com 5,8%; para se informar e aprender mais, 17,4%; 

para promover mudanas, 8,6%; os que no se interessam, 0,5%; no se importam, 0,6%; no 

acreditam que possam mudar, 0,5%; irnicos, c6ticos ou pessimistas, 0,2%; outros, 7,5%; 

NSINR 58,8%. 

Na rela 乞o de gnero, 72% dos meninos e 8 1,4% das meninas consideram importante os 

estudantes participarem das organiza6es estudantis sempre; 17,7% e 13,0% s vezes; 8,2% e 

3,8% no consideram importante e NSINR 2,0% e 1,8%. Nestes dados tamb6m as meninas 

tm i ndices maiores de predisposi9乞o え  participaao do que os meninos. Osi ndices em rela o 

え participaao em outras associa6es de estudantes s乞o de 6,3% para as meninas e os meninos 

com 3,5% de participaao; no participam 91,2% delas e 94% deles e NSINR 2,5% em ambos 

os casos. Assim, os dados apontam que as meninas apresentam i ndices maiores que os 

meninos em relaao aos escassos ndices gerais de participa 乞o em atividades de associa6es 

de estudantes. 

Os i ndices relacionados ao tipo de escola destacam que a escola pblica apresenta nveis mais 

satisfat6rios de estoques de capital social, pois 79,0% consideram importante participar de 

organiza6es estudantis enquanto 63,5% da escola privada, ou seja, uma diferen9a de 15,5%; 

os alunos da escola privada apresentam indices de insegurana que podem ser destacados na 

op9ao a s vezes 11,6% a mais que a escola pblica.E plausvel que os estudantes das escolas 

pblicas tendem a apresentar um grau de importncia um pouco maior em participar de 

organiza6es estudantis. 
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De forma geral, como nas pesquisas anteriores (1995 e 2002), a maioria dos estudantes desta 

pesquisa (2002) sabe a importncia da participaao (76,9%). No entanto, 12,7% dos 

entrevistados participam a s vezes e apenas 5,1% p articipa das atividades desenvolvidas pelo 

grmio estudantil. Assim, percebe-se que os estudantes entrevistados no vem nas entidades 

estudantis um canal legtimo ou eficaz de participa 乞o poltica, atrav6s do qual poderiam, por 

exemplo, influenciar as decises da escola, como assinalaram ser de seu interesse. Em outras 

palavras, na escola os adolescentes manifestam um padro de baixa eficcia politica subjetiva. 

"Dada a importncia da escola na socializaao poltica,6 bastante provvel que esse padro 

contradit6rio de interesse em influir nas decis6es com pequena participaao poltica deva-se 

manter (ou reforar) ao longo da vida" (BAQUERO, 1997, p.21) 

Assim, verifica-se entre os estudantes a existncia de sentimentos democrticos que, por falta 

de incentivo por meio da socializaao na escola, no permitem o fortalecimento de suas 

associa6es representativas. Assim, a escola, que poderia ser uma incentivadora de crenas e 

valores democrticos, no esta desenvolvendo o seu papel de promotora de uma educaao 

participativa, que poderia incentivar a promo9乞o da confiana, da coopera o e da 

participa o entre os estudantes para amplia o do capital social 

De maneira geral, percebe-se que os psiclogos, assistentes sociais, conselheiros, professores 

e outros representantes de um ponto de vista institucional, invadem grandes 自  reas da 

autoridade paternal, as mais das vezes a convite dos prprios pais. "Isto significa que hh uma 

perda da intimidade, depend6ncia e lealdade que tradicionalmente caracterizam a relaao 

entre pais e filhos". Realmente, alguns acreditam agora que a rela9乞o entre pais e filhos6 

essenciahnente neurtica, e que as crian9as e adolescentes so mais bem atendidas por 

institui96es do que por suas famlias (POSTMAN, 1999, p.164) 

Assim, a escola 6 a 丘  nica institui9ao publica que nos resta baseada no pressuposto de que h 

diferen9as importantes entre a infncia e a idade adulta e que os adultos t6m coisas de valor 
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ensinar a s crianas. Porm a declinante autoridade das escolas esta sendo documentada. Em 

algumas escolas, as crianas passam por treinamentos profissionais cOmo adultos em 

miniatura, ou entao as escolas aparecem como grandes clubes de recreaao. 

Todavia, como criaao da alfabetiza o, a escola n含o aderir facilmente 合  ofensiva 
contra a sua progenitora. De unia forma ou de outra, por mais diludo que seja o 
esforo, a escola permanecer como a ltima defesa contra o desaparecimento da 
infncia (POSTMAN, 1999, p.165 -6). 

A reflexo sobre as tecnologias mostra que, ha razao para acreditar em transforma6es 

culturais. As institui戸es que mais t6m interesse no assunto sao: a famlia e a escola. Por um 

lado, as estruturas de autoridade das familias ficaram seriamente enfraquecidas quando os pais 

perderam o controle sobre o ambiente informacional dos jovens. Eles passam mais tempo na 

frente da televisao, com a desvaloriza o da paternidade. "Parece bem claro que a midia 

reduziu o papel da famlia na moldagem de valores e da sensibilidade dos jovens" 

(POSTMAN, 1999, p.164). 

A escola tem o papel de desmistificar certos valores de modernidade veiculados pelos meios 

de comunicaao de massa, na promo9o da capacidade crtica da leitura que os jovens fazem 

dos meios de comunica 豆o e a incorporaao de novas linguagens informacionais, processo 

este irreversvel. 

Assim, "os primeiros pares romnticos e a questao da sexualidade dos adolescentes quase 

sempre estao vinculados ao processo de socializa o na escola, apesar da forte influ6ncia da 

midia" (LARSON; et. ai., 2002, p.44). 
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Neste sentido, cabe a s agncias socializadoras tradicionais promover uma media 乞o crtica 

entre os jovens e as mensagens transmitidas pelos meios de comunica o, incentivando, por 

meio da socializa9ao poltica a constru9o de indivduos mais crticos, com maior confiana, 

coopera 豆o e participaao nas quest6es da comunidade no presente e no futuro, com uma 

transi9ao salutar para novos cenrios do mundo adulto. Neste sentido,6 importante observar a 

interaao das ag6ncias educativas como promotoras de capital social por meio da socializa 乞o 

politica dos jovens, bem como a sua relaao com os meios de comunica o. 

4.3 Os Meios de Comunica盛o e Capital Social 

A a 豆o da midia no ocorre de forma isolada, mas agrega-se a outras prticas socializadoras. 

As pesquisas em geral destacam "o papel da midia na inculca 貸o de valores culturais, 

estticos e politicos condizentes com os valores capitalistas e a tend6ncia de transformar tudo 

em mercadoria". A maioria dos estudos revela uma maior veicula 谷o do valor liberdade, 

seguido de sexo, familia e mobilidade social, sobretudo em raz乞o da dominaao e 

massifica 乞o cultural que promovem. 

A ambigiiidade dos veculos de comunicaao, se por um lado contribuem para a difuso de 

padres de consumo e para a incorporaao no crtica das informa6es, por outro, "cumprem 

o importante papel de agu9ar as emo96es e as fantasias, parte essencial das necessidades 

humanas e que assume import含ncia crucial na fase da adolescencia" (CORTI e SPOSITO, 

2002, p. 206). 

Segundo Silva (1997), "o potencial construtivo da midia 6 reconhecido em sua 
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capacidade de desencadear processos de simboliza 乞o importantes para o sujeito e para a 

manuten 豆o do equilibrio social", no entanto, sem "incorporar uma perspectiva homogenea 

sobre seus efeitos" (citado por CORTI e SPOSITO, 2002, p. 206) 

O processo de transformaao de criana para jovem, e depois para adulto, tem a ver com a 

idia de acessibilidade da informaao, que, por sua vez, esth relacionado com a forma como a 

informaao 6 codificada. Com  a televiso, a base dessa hierarquia desmorona. As pessoas 

vem televiso. Nao a leem, nem a escutam muito. Todos assistem. E um show de imagens, 

um meio de comunicaao pictogrfico no lingustico. 豆  a imagem que chama aten 乞o 

(POSTMAN, 1999). 

"De acordo com os estudos de Daniel Anderson e outros, as crianas come9am a ver TV com 

aten 乞o sistemtica aos trs anos, idade em que t6m seus programas favoritos, podem cantar o 

comerciais e pedem produtos que veem anunciados". Os comerciais s乞o t乞o simples de se 

entender. Por isso nao existe na TV a programaao infantil. Tudo 6 para todos (POSTMAN, 

1999, p.93). 

Podemos concluir, ento, que a televisao destr6i a linha divisria entre infncia e idade adulta 

de trs maneiras, todas relacionadas com sua acessibilidade indiferenciada: primeiro, porque 

no requer treinamento para apreender sua forma; segundo, porque no faz exigencias 

complexas nem a mente nem ao comportamento; e, terceiro, porque no segrega seu pblico 

Com ajuda de outros meios eletrnicos no impressos, a televis乞o recria as condi96es de 

comunica 五o que existiam nos sculos quatorze e quinze. Biologicamente estamos todos 

equipados para ver e interpretar as imagens. O novo ambiente meditico que est自  surgindo 

fornece a todos, simultaneamente a mesma informa o. "Dadas s condi96es que acabo de 

descrever, a mdia eletrnica acha impossvel reter quaisquer segredos. Sem segredos, 

evidentemente, no pode haver uma coisa como infncia" (POSTMAN, 1999, p.94). 
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Os jovens de hoje sao mais bem informados do que qualquer outro grupo de jovens no 

passado. A metfora empregada 6 que a televiso6 uma janela para o mundo. Pode ou no ser 

tomada como sinal de progresso 6 um mist6rio, porque, ao ter acesso ao fruto antes escondido 

da informaao adulta, perdem-se algumas caractersticas importantes da juventude 

A forma simb6lica da informaao poltica mudou radicalmente. Na era da televiso, o 

julgamento poltico passa de uma avaliaao intelectual de propostas para uma, resposta 

intuitiva e emocional a totalidade de uma imagem. A televis乞o redefine o que se entende por 

"s6lido julgamento politico, transformando-o numa quest乞o antes esttica que l6gica". Todos 

entendem a linguagem e a l6gica quase nada tem a ver com o assunto, e que, com a televiso, 

desce-se a um nivel qualitativamente diferente de consciencia poltica (POSTMAN, 1999, p 

115-6). 

A formula o de juzos politicos na era da televisao nao requer as habilidades da 

alfabetiza o. Assim,6 preciso compreender o papel i nfimo que as premissas ideol6gicas, o 

vigor e a coerncia l6gica ou a habilidade com a linguagem exercem na avaliaao de uma 

imagem televisiva. A televiso mudou a arena social e simb6lica em que a poltica se expressa 

e 6 compreendida. O show de notcias da TV contribui para que os fatos sejam destitudos de 

continuidade hist6rica ou qualquer outro contexto, e numa sucessao tao rpida e fragmentada 

que caem sobre a nossa cabe9a como uma enxurrada (POSTMAN, 1999, p.1 19). 

Para Postman (1999), a televiso acaba com o monop6lio da informa 乞o dos adultos. Nas 

imagens auto-explicativas, os adolescentes e jovens t6m hoje acesso a assuntos reservados 

antes aos adultos, tais como sexo, violencia, politica e doenas, assinalando uma nova 

configura o das etapas de vida. A potencialidade intelectual e emocional da juventude6 

considerada da mesma forma que para o adulto. 

Assim, em rela oa poltica, "o show ou entretenimento, em vez de informar, trivializa a 

idia de homem politico para destruir a diferena entre a compreenso do adulto e do jovem". 
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Do mesmo modo que o show de notcias altera o significado do julgamento politico, o 

comercial de TV altera o sentido de consumo e religiosidade (POSTMAN, 1999, p.121). 

Devido え  grande influ6ncia dos meios de comunicaao na socializa 乞o poltica, o estudo de 

Schmidt (2000, p.204-5) destaca que a informaao poltica e a confian9a na midia podem 

colaborar para a anlise dos efeitos dos meios de comunica 乞o no comportamento dos jovens 

Os nmeros sao bastante eloquentes quanto え  importncia que a TV possui na vida dos 

jovens. "No menos que 21,2% dos jovens declararam ficar mais de 5 horas a frente da 

televisをo todos os dias, outros 3 3,3% permanecem de 2 a 5 horas. A meio caminho, 29,9% 

assistem todos os dias at6 2 horas". Os que assistem pouco a televis乞o no representam mais 

de 13%, ou seja, 7,7% assistem a televisao em m6dia trs vezes por semana; 5,1% uma vez 

por semana e 1,7% no costumam assistir televisao. No existem grandes varia6es nos 

indices entre os sexos. 

No estudo de Largura (1986), forem observadas diferenas nas preferncias dos alunos de 

acordo com seu nivel socioeconmico. As meninas preferem as novelas, e os meninos os 

filmes. Aponta-se "a TV como responsavel por transforma6es nas vivencias familiares e, 

tamb6m, escolares, ja que o ritmo da sala de aula 6 contrastante e menos atrativo que o da 

televiso". Neste sentido, a escola deve promover atividades de media o crtica entre os 

alunos e as mensagens recebidas, para que sejam capazes de desmistiflcar os meios de 

comunica o em massa (CORTI e SPOSITO, 2002, p.206). 

Segundo estudo de Fischer (1982), "a mdia constri um sujeito adolescente a partir da 

proposi9ao de normas e prticas, o que mostra a centralidade contempornea das redes de 

poder relativas ao campo das prticas culturais" (CORTI e SPOSITO, 2002, p.206) 

O dilogo crtico com as novas textualidades pode amadurecer a percep9o dos jovens em 

rela 乞o a influ6ncia da midia sobre a concep9ao das quest6es politicas, no sentido de ampliar 

os indices de capital social em uma comunidade. 

鰯1ntt柵s etoflaI de Cic4as $cciaiS e Humaflida曲’ 
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Importante item para os estudos sobre o capital social 6 assinalado pelo conceito de confiana 

Neste sentido, Schmidt (2000, p.208) observa que as respostas, em geral, destacam uma 

postura crtica dos jovens diante da mdia, "sobre a veracidade dos fatos apenas 6,7% 

concordam; a maioria (68,0%) concorda que algumas noticias sao verdadeiras, outras so 

falsas, e para 17,2% a maioria das notcias sao falsas". 

O estudo destaca que existe forte sentimento de desconfiana e cautela dos jovens brasileiros 

em relaao s noticias divulgadas pela televisao. No entanto, a ausencia de fontes de 

informaao alternativa pode levar o indivduo a partithar da leitura televisiva dos fatos, pois, 

n豆o tendo parmetro de compara 乞o, dificilmente desenvolver uma leitura crtica das 

quest6es polticas. 

No entanto,6 importante observar o poder da midia em incentivar juzos e valores em relaao 

aos fatos politicos. Assim, sをo acostumados a perceber a politica vinculada え  s caractersticas 

pessoais e morais dos seus agentes, tais como desonestos, interesseiros e legisladores de causa 

prpria. S谷o quest6es que dificultam o fortalecimento das institui96es democrticas e 

enfraquecem o capital social. Assim, somente com o gradativo crescimento das rela6es de 

confiana e cooperaao poder-se-a se desenhar uma democracia participativa 

No entanto, as democratiza6es da midia, principalmente por meio da Internet, abrem a 

possibilidade de revers乞o da posi9豆o passiva dos jovens a posi9o de sujeito do processo de 

comunica o. 
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4.4. Informa恒o Poltica e Capital Social 

As e nfases dos trabalhos sobre a educa 乞o na sociologia e na psicologia da educa o, com 

uma ceita fluidez de intenao pedag6gica com formula6es, utilizam-se de conota6es 

filosfico-politicas na maioria dos estudos. A crtica ao psicologismo no final dos anos 70 

trouxe nova t6nica aos estudos para um sociologismo dos anos 80, capaz de fazer uma crtica 

asociedade. 

Segundo Sposito (2002 p.17), "os interesses das pesquisas sobre juventude nos 貢  ltimos 18 

anos" centraram-se nos seguintes temas: Primeiro, os jovens no mundo do trabalho e escola, 

temas que abordam pesquisas sobre os estudantes trabalhadores. Segundo, nos aspectos 

psicossociais de adolescentes e jovens, que analisam os comportamentos envolvendo valores, 

julgamento moral, capacidade crtica, representa6es, sexualidade, drogas, rela6es 

familiares, genero e identidade. Terceiro, adolescentes em processo de exclusao social, 

pesquisas que verificam o perifi de sociabilidade destes grupos, e atingem crianas e 

adolescentes considerados em situa6es de risco, e se interessam em verificar a 

implementa o de programas pblicos e privados na educa o. Quarto, os jovens 

universitrios que abordam estudos sobre o ensino superior no Brasil e o acesso dos jovens no 

processo educativo; juventude e escola examinam tanto o nivel de ensino fi.indamental como o 

do m6dio, sob a perspectiva do aluno. Quinto, os jovens e a participaao poltica, estudos que 

se preocupam principalmente com a poltica estudantil e tem fraca presena nos estudos 

educacionais sobre a juventude. 

Al6m da participaao poltica, existe um conjunto de temas emergentes nas investiga6es 

sobre a juventude, tais como midia e juventude, grupos juvenis e os jovens e a violencia. 
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De modo a se constituir uma 合  rea s6lida de investigaao em torno dos estudos sobre a 

juventude no Brasil, inscreve-se a presente pesquisa, que busca, por meio do entendimento do 

conceito de capital social, potencializar na socializaao a emergncia de jovens caracterizados 

como atores sociais aut6nomos, diferentes e empoderados, que no admitem subordina o, e 

que devem desenvolver a cooperaao e coordena 乞o de suas a6es com os diferentes atores 

sociais. E, a fim de potencializar sua capacidade de intervenao,6 mister que haja uma rede 

de informa6es que incentive a participaao poltica. 

Os dados da UNICEF (2002, p.66-'7) destacam a TV como a segunda principal fonte de 

diversao e lazer para os jovens brasileiros. A porcentagem de adolescentes entrevistados que 

assistem televiso "6 maior que a dos que citaram atividades mais dinmicas, realizadas no 

espao pblico, como passear pela rua e praticar esportes (ambos com 47%)". 

A maioria considera os programas televisivos bons. Em nivel nacional, "o tempo mdio 

dedicado diariamente pelos adolescentes a TV 6 de 3h55min". As novelas e miniss6ries so os 

programas preferidos dos adolescentes com 21% das respostas, a maioria so de meninas." 

Entre os entrevistados 45% ouvem rdio todos os dias. "Em rela 乞o a outros meios de 

informa o, 59% afinnam ler jornais e revistas a s vezes". Os indices diminuem a medida que 

o nvel de renda decresce. As meninas sao as maiores leitoras de jornais e revistas, 15,8% 

contra 12,4% dos meninos, e a leitura preferida s乞o jornais di自rios e revistas informativas. 

A maioria dos jovens nao l jornal e n乞o acompanha o noticirio. Justificam que no gostam 

de ver violencia e politica, mas reconhecem que 6 importante se atualizar. Neste sentido, para 

verificar a rela 乞o entre informaao e capital social, os jovens foram questionados sobre o 

costume de se informar sobre o que esta acontecendo em nosso pas, utilizando para isso quais 

meios de comunicaao. As respostas sao apresentadas na Figura 12 a seguir: 
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Figura 12 - Informa9do dos jovens (%) 

Fonte: dados da investiga9ao da autora (2002) 

Os dados da pesquisa de amostra por domicllios do IBGE (2000) destacam que a televis5o 

esta presente em 87,7% das casas brasileiras. Esta tamb6m aparece como segunda principal 

fonte de lazer dos jovens na pesquisa da UNICEF (2002). Neste estudo comprova-se este 

dado, pois 87,0% dos entrevistados da amostra assinalam como fonte de informaao principal 

a televisao; 12,3% no utilizam a televisao como fonte de infonna o, e 0,7% NS/NR 

Observa-se que este dado foi confirmado em pesquisa anterior onde o noticiario televisivo 

aparece com 70% das respostas, frequentemente (36,2%) ou a s vezes (32,8%), sendo que 

15,8% o fazem raramente e apenas 10,5% nunca assistem. Os artigos em jornais vem em 

segundo lugar com 54,6% das respostas positivas e 44,6% das respostas negativas, apenas 

0,8% NS/NR. Este dado6 resultado da pesquisa de Schmidt (2000, p.206-7), onde "50% da 

amostra se informam sobre poltica nos jornais, em que 16,3% dos entrevistados assinalaram 

que lem frequentemente os temas de poltica em jornais e 34,0% lem a s vezes". As 

informa96es politicas nas revistas so lidas por 47,8% dos entrevistados, assim como a 
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poltica em revista6 fonte de informaao para 40% dos jovens (10,0% com freq6ncia e 

28,5%a s vezes). 

Merece destaque, em quarto lugar como fonte de informaao, a radio com 46,8% das 

respostas positivas; 52,5% das repostas negativas e 0,7% NS/NR. Bem como os 37,9% dos 

entrevistados que responderam utilizar a Internet para se informarem sobre o que est 

acontecendo no pas. Amigos da escola aparece como fonte de informaao para 34,2% e todos 

para 13,1% dos entrevistados 

Na pesquisa da UNICEF (2002, p. 82-3), 27% tem acesso a Internet, a maioria pertencea 

classe A. Entre os que utilizam a Internet, 56% fazem-no em computador prprio e os demais 

acessam a rede em casa de parentes, amigos, escola e trabatho. 

O aceso竺ternet いnaIor entre os brancos!33・7担・一seg1りd9S磐amareIos鱈％）三  
parctos 22・8、pretos 只  Lりり句 9ei声e os rncligenas聖・zり旬 A（皿crena aeり舞七 ro e 
pequena e na iaixa etana, a maiona esta entre 1' a i i anos. 

Toma-se importante ressaltar que, nos dias atuais, as novas tecnologias remetem ao 

crescimento da utiliza をo da Internet. Dos jovens entrevistados, 3 7,9% ja utilizam a rede para 

se manterem informados sobre os acontecimentos do pas. As redes de informa o 

desempenham importante papel para elevaao dos ndices de capital social e sao o Padr6es 

organizacionais mais compatveis com as necessidades dos processos de desenvolvimento 

emancipat6rios e includentes. 

A Internet colabora tamb6m para derrubar as barreiras das distncias, e tnicas e geogrficas, 

e tomou a comunica9ao imediata ampliando os relacionamentos locais e estrangeiros. O 

impacto deste modo de comunicaao esta provendo novos significados para as minorias de 
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jovens que eram excludos da comunidade tradicional pelas suas escolhas sexuais, por 

exemplo. Apesar de ainda incipiente meio de contato nos pases em desenvolvimento, pode 

revelar-se significante arena de intera9ao para os jovens no futuro (LARSON, et. ai., 2002, 

p.44) 

Porm 6 importante reiterar a contradi9をo fundamental da estrutura da rede informacional da 

Internet. A rede nao 6 apenas uma composi9ao formal, um jeito de dispor os elementos de 

maneira horizontal num piano, como se fosse bastante diagramar um sistema e faz6-lo 

funcionar. A cren9a contempornea de que a sociedade ja se estrutura em rede6 ilus6ria. Pois, 

o fato de se estar conectado no significa que se esta interagindo em rede e cooperando com 

quest6es relevantes para a comunidade. O limite da morfologia 6 a politica da horizontalidade, 

da descentraliza o, do empoderamento e da democracia como tica de opera o. No entanto, 

sabe-se que a rede tem um grande potencial para reunir as pessoas e as institui96es em torno 

de objetivos comuns,6 uma fonte de reorganizaao das rela6es de poder (CASTELLS, 

1 999). 

Por sua vez, o sistema de comunicaao interativa ficara sob o dominio de um segmento 

populacional instrudo nos pases desenvolvidos, representando uma elite em escala global. 

As pesquisas demonstram que os donos de PCs sao pessoas acima da mdia em termos de 

poder aquisitivo, empregados em horrio integral, solteiros e com menos probabilidade de 

aposentar-se. Na maioria sao homens, mais da metade deles entre 18 a 34 anos, profissionais 

em geral das reas da educa叫o,32 vendas e engenharia. A Internet favorece a comunica9ao 

desinibida e, nas redes com base em empresas, estimula a participa o de trabalhadores de 

status inferiores. Funciona como se o simbolismo do poder embutido na comunica9ao frente a 

frente ainda n貸o tivesse encontrado a sua linguagem na comunica o interativa e melhora o 

32 Sobre a influncia da midia na educa 含o ver os estudos de Robert Fergunson (1999); Stephen Earl Bennett 
(1999); Lynn M. Kuzma (1998); 0. David Garson (1998) e Jerome Young (1998). 

多  
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status dos usu自rios (CASTELLS, 1999a). 

No entanto, os novos meios de comunicaao eletrnica nao divergem das culturas 

tradicionais. Algumas caractersticas sociais parecem perdurar al6m da revolu9o tecnol6gica 

a divis谷o de tarefas dom6sticas entre os sexos (ou, ao contrrio, falta dela) nao 6 afetada pelos 

meios eletr6nicos; o uso de videocassete e o manuseio de dispositivos de controle remoto 

refletem uma estrutura familiar autoritria; e a utiliza9ao de dispositivos eletrnicos6 

diferenciada no que diz respeito a sexo e idade: os homens usam computadores com mais 

freqencias, mulheres cuidam dos servi9os telemticos e de manutenao eltrica domstica e 

crianas sao obcecadas por videogames (CASTELLS, 1999). 

Al6m de avan9ar na vida social e cultural, a Internet tornou-se um veculo de propaganda de 

campanha, de fruns de debate controlados, e tamb6m um meio de interconexo para eleitores 

e simpatizantes. No raro, programas ou anncios de televisao fornecem um endere9o na 

Internet para fins de consulta ou discuss乞o de idias, ao mesmo tempo em que a comunica o 

computadorizada volta-se para certos eventos divulgados pela mdia ou uma propaganda 

politica visando estabelecer uma linha eletrnica direta para cidadをos eventualmente 

interessados (CASTELLS, 1999a). 

Existe na rede uma oportunidade para melhorar o exerccio poltico e a democracia devido ao 

avan9o da tecnologia das comunica6es, que permite encontrar informaao da melhor forma 

sobre qualquer tema, pois historicamente, a maioria dos instrumentos de comunica o era 

previamente programada - o assunto deveria satisfazer milhes de pessoas. 

As mudanas nas dinmicas das autoridades eleitas e seus votantes mostram-se, por exemplo,, 

quando h uma votaao importante no Congresso. Pode-se saber rapidamente como votou o 

representante e o que disse sobre o tema. Assim, press6es mediticas dos eleitores so 
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substanciais para incrementar a democracia aireta aos ciaaaaos na aruanuaue. 

O custo da auto-sufici6ncia tecnol6gica 6 o de superar o sentido tradicional de comunidade 

Afinal pode-se obter o que se necessita atrav6s da televisao ou telefone. Assim, perdem-se as 

formas de intercmbio humano que mantem os cidadaos no espao pblico. Qualquer um 

pode manter contato com qualquer grupo cultural a que perten9a por meio da Internet. 

Os dados da Figura 12 identificam padr6es crescentes de acesso dos jovens a s redes como 

fonte de informa 谷o, pois so essas que podem potencializar informa6es alternativas para os 

jovens, jh que 37,9% deles utilizam-se da Internet como meio de comunicaao. No entanto, 

observa-se que a maioria dos entrevistados ainda tem na televisao sua principal fonte de 

informa9乞o. Por6m a rede da internet pode colaborar em m6dio prazo, para incentivar niveis 

mais amplos de capital social entre os jovens e ftituros cidad乞os. Assim, sua utiliza9ao pode 

ser fonte de informaao e aprendizado na escola 

4.5 0 Capital Social dos Jovens na Escola 

Pode-se constatar, a partir da leitura dos itens anteriores, que verificar o capital social dos 

jovens requer um esforo na busca de compreender a institui9乞o escolar no contexto de uma 

sociedade desigual como a brasileira. Nos estudos acima observou-se que muito se avanou 

na anlise dos mecanismos que reforam a caracterstica de escola excludente, distante da 

realidade e das necessidades dos alunos. Questionar "a capacidade educativa da escola, que 

33 Nessa dire o, o estudo de Kristy Magarey (1999)6 ilustrativo quando aborda o uso de um sofisticado sistema 
de infonna 豆o e infra-estrutura de comunica 豆o do governo e do parlamento australiano. O programa chama-se: 
Parliamentary Internet Publishing Coordinating Group e tornou-se poderosa fonte de informa o para membros 
e senadores. Abordam temas financeiros e administrativos entre outros. 
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incide no tema do enfraquecimento de sua eficacia socializadora", isto 6 assunto destacado 

por Dubet e Martucceli (1997) (citados por DAYRELL, 2002, p.86) 

O "escolacentrismo" dominou a maior parte dos estudos, reduzindo a educa9乞o え  institui9o 

escolar, como se fosse agencia exclusiva de socializa9o, "sem estabelecer rela6es com 

outros agenciamentos socializadores que tecem a experi6ncia de adolescentes e jovens fora da 

escola". Pouco se investigou sobre a familia, espao urbano, praticas culturais, do trabalho, do 

bairro e do lazer (DAYRELL, 2002, p.86) 

Em um momento hist6rico de profundas transforma96es sociais, a cultura e as informa6es 

v谷o assumindo modalidade importantes de presen9a no conjunto dos processos econ6micos e 

polticos e na reprodu9ao das classes e dos grupos sociais. A socializa9o dos jovens vem 

ocorrendo cada vez mais em espaos e tempos variados, com uma multiplicaao de 

referencias culturais constituindo um conjunto heterog6neo de redes de significados que sao 

articulados e adquirem sentido na aao cotidiana dos jovens (DAYRELL, 2002, p.86). 

A incompatibilidade entre trabalho e escola foi verifica nos estudos, "ora apontando as 

dificuldades que nascem da atividade produtiva, em geral precoce, ora apontando a 

incapacidade da escola em atender as peculiaridades de um tipo diferente do aluno". Os 

estudos apontam para "inadequa o da escola, evidenciando um descompasso entre as 

inmeras aspira96es dos alunos quanto a questao profissional e as escassas compet6ncias 

oferecidas pelo sistema educativo" (CORROCHANO e NAKANO, 2002, p.1 19). 

Nos momentos em que a escola 6 tomada para anhlise como espao sociocultural ou 
a partir do ponto de vista dos sujeitos, ela revela-se mais rica e complexa, pois, 
embora constituda de imia popula o que trabaTha, a institui9ao aparece como local 
de desenvolvimento de rela6es afetivas, de amizade, de socializa 含o, de construao 
de identidade, questes que nem sempre tm o trabalho como seu eixo estruturante 
(CORROCHANO e NAKANO, 2002, p.119). 
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No que diz respeito aos jovens das classes excluidas, os estudos evidenciam a rela o 

existente entre pobreza e criminalidade. As pesquisas sobre os jovens pobres urbanos apontam 

"diretamente, tanto noticirios da midia quanto nas pesquisas academicas, aos caminhos da 

marginalidade". Assim, sup6e-se que "a situa9乞o de carencia econ6mica e afetivo-familiar 

conduza a juventude pobre a s atividade delinquentes", o que no se verifica somente na 

realidade brasileira, mas constata-se esta mesma realidade em todos os pases ap6s seus 

processos de industrializa 乞o e urbaniza 乞o (CORTI,2002, p.179) 

Neste sentido, alguns estudos denunciam a ineficiencia das institui96es e dos programas 

pblicos de atendimento aos jovens excluidos. "O Estado, atrav6s da Febem,6 o responsvel 

pela transforma o das crian9as 6 rf乞s em criminosos, futuros usurios do sistema 

penitencirio". A defici6ncia dos programas sociais publicos para os jovens das classes 

excluidas acaba reforando a importancia crescente, nos estudos investigados, sobre a 

"atua9ao sociedade civil organizada por meio de suas ONGs, universidades e institui戸es 

beneficentes, na busca de solu96es e de melhores condi96es de vida a esta parcela da 

juventude brasileira". No entanto, nao se podem alimentar excessivamente as iniciativas n5o 

pblicas, "em detrimento da necessria reformula9ao das concep96es e prticas que orientam 

os servi9os p丘blicos destinados a este segmento marginalizado dos jovens brasileiros" 

(CORTI, 2002, p.1 79). 

Os estudos dos grupos juvenis, clssicos na sociologia norte-americana da Escola de Chicago, 

s0 incipientes no Brasil. A diversidade de interesses que comp6em os segmentos juvenis 

abre um amplo leque de pesquisas, na investigaao de como os jovens conseguem marcar sua 

presena na esfera p丘blica, reivindicando seus direitos no processo democrtico 

Numa perspectiva intra e extra-escolar, o tema que verifica a violencia entre os jovens "6 
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parceiro do processo de democratiza o", desde o incio dos anos 80, que verifica o impacto 

das polticas pblicas nas comunidades excluidas, a democratizaao das institui96es pblicas, 

sobretudo o aparelho de segurana, em rela9乞o え  violncia na escola, depredaao dos bens 

pblicos e situa6es de medo e insegurana diante da aao do crime organizado e do trfico 

de drogas, principalmente nos grandes centros urbanos. Nos anos 90, a viol6ncia escolar passa 

a ser observada "nas intera96es dos grupos de alunos, caracterizando um tipo de sociabilidade 

entre os pares ou de jovens com o mundo adulto, ampliando e tomando mais complexa a 

pr6pria anlise do fen6meno" nas vrias regi6es do pas (CORTI e SPOSITO, 2002, p.208-9) 

Embora existam poucos trabalhos sobre os grupos juvenis, a 6 nfase maior 6 na "expresso 

artistico-musical como elemento de mobilizaao juvenil, o que converge com alguns estudos 

que apontam as prticas culturais como aquelas que apresentam maior atrativo para os 

jovens", e que promovem "a constru9ao de novos sujeitos coletivos, diante da crise das 

formas institucionalizadas de participaao politica" (CORTI e SPOSITO, 2002, p. 208-9) 

Por sua vez, a discusso do grupo juvenil na sua dimens乞o violenta, feita por Nakano (1995), 

investiga as gangues nas escolas. Essas gangues tem na viol6ncia sua principal forma de 

express乞o, tanto nas a6es de lazer, quanto de arruaa. As formas de associativismo juvenil 

em favelas sao marcadas por prticas fortemente estruturadas em rela9ao え  questao da 

moradia e ao crime organizado (CORROCHANO e NAKANO, 2002). 

A autora mostra como a organiza 乞o dos jovens em tomo de grupos (religiosos, de lazer, de 

esporte e cultural) lhes permite estruturar experiencias importantes atravs das rela6es de 

amizade e solidariedade, distanciando das faces mais visveis da favela - a dos movimentos 

sociais e da viol6ncia. Assim, "os interesses associativos dos jovens giram em tomo das 

formas grupais que permitem a expressao da subjetividade, afastando-se da racionalidade 

poltica" (CORTI e SPOSITO, 2002, p.214). 

A educa9ao poltica alternativa envolvida na produ9乞o dos meios reivindicat6rios dos grupos 
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juvenis e a eficcia educativa dada antes pela cultura e pela arte, do que para e pelo trabalho 

proporcionam novas alternativas de socializaao para os jovens pobres. As artes e a cultura 

podem promover a intera 乞o mais plena com o mundo, refinando a sensibilidade e 

desenvolvendo a criatividade e a imagina o e revitalizar o capital social entre os jovens e a 

comunidade. 

O presente estudo buscou contribuir para uma compreensao de uma realidade juvenil 

contempornea brasileira, das prticas e da relaao que os jovens estabelecem com as 

ag6ncias socializadoras, e buscou suprir as lacunas de estudos sobre a socializaao poltica e o 

capital social, tema do prximo item, contemplando as variaveis de confiana, cooperaao e 

participa をo dos mesmos nas associa6es voluntrias. 



214 

CAPiTULO 5 CAPiTAL SOCIAL E CONFIAN（】A DA JUVENTUDE 

5.1 Capital Social e Avan'os Democr貞ticos 

A ampla aceitaao da democracia favorece a estabilidade politica e colabora com os estoques 

de capital social, principalmente em pases que tem de resolver problemas sociais basicos 

Al6m disso, pode colaborar para a supera 言o das dificuldades socioeconmicas, e ampliar as 

redes de confian9a social, ampliando o potencial das comunidades pela participaao poltica 

dos cidados. 

5.1.1 Adesao e avalia o da democracia existente 

A pesquisa de Schmidt (2000, p. 278) constata que "A democracia 6 a forma de governo 

preferida em qualquer circunstncia por 55,1% dos jovens e 59.6% dos adultos". 4a maior 

parte dos estudos, a democracia 6 reconhecida como um processo saudvel para a sociedade. 

Os dados obtidos pelo autor indicam que h um entendimento entre os jovens de que as 

mudanas necessrias nos Brasil passam "pela otimiza9ao dos mecanismos da democracia 

representativa (um bom governo, 60,9%; cumprir leis, 49,5%; votar certo, 43,7%)". 

A alternativa "organizaao do povo", sempre presente no discurso dos defensores da 

democracia participativa ou semidireta, obteve igualmente um percentual elevado: 46,5%." J 
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a op9ao autoritria nao passa de 5,4%, o que significa que 8,5% dos que preferem a ditadura 

nao reiteram a mesma convic9ao, quando se discutem alternativas para melhorar o Brasil 

(SCHMIDT, 2000, p.247) 

Mesmo considerando a democracia como valor universal os dados relacionados a este 

conceito e a s suas institui96es, destacados neste estudo corroboram, com a categoria de 

"democratas desconfiados" de Constanza Moreira (2000). 

Assim, os jovens preferem a democracia, mesmo com o desencanto pelas institui96es politicas 

e sociais. Esta categoria tamb6m esta refor9ada pela anlise das pesquisas anteriores (1995) e 

(2000). Para colaborar na compreensao do tema, a Figura 13 a seguir, apresentam os 

resultados dos i ndices de compreensao verificados neste estudo, aferidos pelas perguntas 

abertas sobre o significado da democracia para os jovens brasileiros 

Figura 13 - Significado de democracia (%) 

Fonte: dados da investiga弾o da autora (2002). 
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O principal significado de democracia para os jovens 6 em primeira op9乞o o respeito ao 

direito de todos, com 32,5%. A igualdade aparece como a segunda op9ao mais assinalada, 

com 34,6% das op戸es. Poder criticar foi a resposta escothida por 24,4% dos jovens. Votar foi 

a op9ao apontada em 20,4% dos casos pesquisados. Governar para a maioria foi apontado por 

7,3%, que pode assinalar o entendimento destes sobre o significado de democracia 

No estudo de Schmidt (2000, p.245), "6 1,4% dos entrevistados responderam que nao exist 

democracia no Brasil hoje; 3 2,8% responderam que sim e 5,7% nao responderam". Portanto, 

o estudo de (2000) mostra a insatisfaao com a democracia brasileira. Entre os 44% que 

justificaram o porqu6 de nao existir democracia, as raz6es foram: os vcios dos politicos, com 

14,9%; as desigualdades sociais e de direito, com 9,5%; os vcios das pessoas da sociedade e a 

situaao geral do pais que esta piorando, com 3,4%; a democracia que existe s6 no discurso, 

com 1,3% e outras, com 3,7%. Para os 17,2% que disseram que existe democracia as raz6es 

foram: a liberdade e igualdade, com 11,7%; existe alguma democracia, com 1,7% e outras, 

com 2,6%. 

Para os jovens, a democracia no Brasil tem um sentido ut6pico. A maioria dos jovens desta 

pesquisa tem um vago conhecimento do que 6 democracia. Os jovens sabem apenas que as 

conquistas democrticas v6m vinculadas a uma expectativa de melhora nas condi96es de vida 

das pessoas, seus direitos e conquistas. Existem diversas concep戸es de democracia, das quais 

algumas valorizam aspectos formais e outras as substanciais. Nesta dire9乞o,6 importante 

verificar o referencial partid自rio e ideol6gico dos jovens brasileiros 
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5.1.2 Referenciais partidrios e ideol6gicos 

A cultura poltica brasileira foi descrita em estudos anteriores, como promotora de um quadro 

de desconfian9a entre as pessoas, que no favorece a elevaao dos i ndices de capital social, a 

cultura politica brasileira, autoritria e clientelista, descrita por Nazzari (1995), que vem 

sendo substituida, gradativamente, por uma cultura politica hibrida ou dualista, na qual se 

mesclam atitudes democrticas, autoritrias e de apatia segundo Schimidt (2000). Estes 

elementos historicamente n乞o contribuiram para o fortalecimento das institui96es 

democrticas e nem com a transmiss乞o de crenas e valores que fossem subsidiadas por 

referenciais ideol6gicos na sociedade brasileira. 

A orientaao para o consumo e polticas de mercado que marcam as orienta6es neoliberais 34 

v6m, provavelmente, aliadas a sentimentos de alienaao e impot6ncia diante das graves 

denncias de corrup9o que marcam a hist6ria poltica brasileira. Nesta dire9乞o, o presente 

estudo, tamb6m aponta para desconfiana dos jovens em relaao a s institui96es polticas e a 

para a carncia de referenciais partidrios e ideol6gicos, como se verifica na Figura 14 sobre o 

conhecimento dos jovens em rela5o aos partidos politicos 

34 O consumismo e o individualismo materialista 6 observado no estudo de Millie R. Creighton (1994). Segundo o autor, as mudanas de 
valores nas sociedades modernas podem ser identificadas nas recentes pesquisas sobre o levantamento da orienta9三o do consumo infantil. 
Especialmente as formas populares e a cultura de massa dos entretenimentos com funao educativa. Observa-se que os Shopping Center no 
Japo reforam a importncia da educa9三o que favorece o consumismo, estimulando a aceita 三o de valores pelo uso de imagens que definem 
as regras sociai& Edutainment ' a fus豆o de educa9豆o com entretenimento, que reivindicam no consumismo a importncia da educa9喜o na 
cultura japonesa. 
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Figura 14 ・  Conhecimento sobre partido politico (%) 

Fonte: dados da investigaao da autora (2002) 

Em rela車o aos partidos politicos, os jovens da amostra responderam nao ter conhecimento 

(47,6%). Eles se posicionaram quanto 自  forma positiva em 9,5% dos casos e quanto ao 

conteムdo positivo, em 15,7%; quanto a forma e contedo, em 11,0%; e outros, 1,7% da 

amostra. Quanto a forma negativa, 2,5%; quanto ao contedo negativo, 6,2% e quanto a forma 

e conteido, 6,0% dos dados 

O significado dos baixos i ndices de avalia9ao dos partidos se reflete em dificuldades com 

rela9乞o a eleva9ao dos i ndices de capital social. O nao conhecimento quanto a legtima 

representa9ao politica desempenhada pelos partidos cria s6rios obstculos para o 

envolvimento cvico e para a utiliza車o dos partidos como tradicionais canalizadores das 

demandas coletivas em uma democracia. Nesta dire9ao, a analise sobre conceitualiza9o 

politica pode colaborar para verificar como os jovens entendem as institui96es democrticas 



5.1.3 Conceitualizaao politica 

Nao se pode negar o que se opera na poltica, ou seja, as representa6es sociais e o imaginrio 

impregnado no cotidiano, que colabora para delinear nas pessoas uma identidade e fornecer 

argumentos para a constru9o de seus projetos e sonhos. Neste sentido, pode-se contrariar a 

alega o de que os conceitos de esquerda e direita tomaram-se obsoletos com a crescente 

complexidade das estruturas sociais e com a crise do socialismo, comunismo e da social- 

democracia (BOBBIO, 1995) 

Assim, Bobbio (1995) justifica que os de esquerda e de direita formulam programas politicos 

id6nticos e imediatos e ambos jogam o mesmo jogo politico, e deveriam ser chamados de 

progressistas e conservadores, o que na verdade, no possibilita a distin9ao ideol6gica 

existente entre eles. 

Acredita-se que esquerda e direita s瓦o palavras importantes do discurso politico. O 

ressurgimento da cultura de direita e dos valores do capitalismo que insiste em afirmar a 

condenaao hist6rica da esquerda evoca os estudiosos a enfrentar os novos desafios e 

particularidades dos tempos atuais. No entanto, para o universo de contradi96es da ci6ncia 

politica, esta dicotomia apresenta-se eficaz, principalmente num momento de crise em rela o 

as perspectivas econ6micas, acompanhadas pela mis6ria e pela injusti9a social, bem como 

pela crescente falta de credibilidade na politica e que se faz necessario resgatar estas 

diferenas e utiliz-las como instrumento de anlise nos estudos de socializa 哀o politica 

Assim, a evolu9豆o do capital social no pais poderia colaborar para aprimorar as. rela6es e 

compartilhar experiencias com as pessoas da comunidade 

219 
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O autoposicionamento ideol6gico 6 utilizando a forma convencional de pesquisa em cultura 

politica. Os jovens foram entao convidados a se autoposicionarem em um conhinum esquerda- 

direita, marcando, em uma reta numerada de um a dez, a o nmero que consideram que 

melhor representaria a sua posi頭o, onde um representaria a op頭o mais a esquerda e dez, a 

mais a direita. Esses dados possibilitam caracterizar o entendimento que os jovens tem em 

rela9ao a s quest6es de cunho politico, como contempla a Figura 15 a seguir 

AutoAoca4zaao na escala esquema一 1'reta(‘旬  

&2 3,4 5,5 5,) 29,0 8,2 8.1 5.5 2.5 5.4 '‘、 4 ●→ー唾ー‘→ー各叫→ー→”→ー4 よ。’→ 
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Figura 15 - Autolocaliza9含o na escala esquerda-direita (%) 

Fonte: dados da Pesquisa da autora (2002) 

Importante 6 destacar que, ao contrrio da pesquisa de Schmidt (2000, p. 238), "em que 

48,6% dos jovens nao responderam, as absten96es dos jovens neste numero se reduzem para 

18,4% nesta pesquisa". A maioria dos jovens se colocou no centro. Estes resultados sao 

comumente encontrados em estudos sobre o Brasil. A maioria das pessoas no costuma 

expressar seus posicionamentos ideol6gicos. Acredita-se que, pelo lado estrutural, isto6 

devido a cultura poltica delineada por tra9os marcadamente clientelistas e pela longa 

conviv6ncia da popula9ao com regimes e governos autoritarios 

Pelo lado conjuntural, sao as foras do mercado e do individualismo que ditam os novos 

comportamentos nas sociedades modernas, e levam a apatia e aliena9ao em rela9乞o a politica 

e dificuldade para os jovens se posicionarem ideologicamente 

18,4 
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Estas manifesta96es encontram-se presentes nas pesquisas de socializa9ao politica realizadas 

em rela9ao ao posicionamento ideol6gico dos jovens brasileiros. "A posi9ao imparcial e de 

centro d a preferida entre os jovens", pois, tanto na pesquisa de Schmidt (2000, p.238), 20,4% 

se posicionaram no centro, como neste estudo foram 29,0% os que apresentaram 

posicionamentos medianos. Os extremos receberam uma posi9ao pequena em ambos os 

estudos, 5,4% e 8,2% para a esquerda, 3,7% e 5,4% para a direita, respectivamente 

A soma da posi9ao de esquerda (1 a 4) chega a 22,8%, e a de direita (6 aiO) a 24,4%, o que 

indica um equilibrio entre estes dois p6los, cada um deles inferior ao posicionamento de 

centro, com 29,0%. Por6m, 6 relevante lembrar que, diferente das outras pesquisas, a maioria 

dos jovens assinalou algum tipo de posicionamento, ou seja, 81,6% dos entrevistados 

Assim, no sentido de entender a postura ideol6gica dos jovens, justifica-se verificar o 

conhecimento que os mesmos tem em rela9ao ao que seja ser de esquerda, centro ou direita. A 

Figura 16 apresenta as respostas a seguinte pergunta: Principalmente em poca de elei96es, as 

pessoas costumam dizer que tem opini6es de direita, esquerda ou centro. Voce sabe o que ser 

de direita ou de esquerda 

Figura 16 - Entendimento de direita e esquerda (%) 

Fonte: dados da pesquisa da autora (2002) 
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Como se observa, a maioria no sabe e no respondeu, ou seja, 73,3% para a direita; 77,9% 

para o centro e 72,0% para a esquerda. Entre os que responderam, 7,2%, 7,9% e 6,5% 

responderam que entendem, e 4,1%, 4,6% e 7,4% admitiram que no entendem. Na pesquisa 

foram inseridas perguntas abertas que demonstram respostas aliadas a percep96es de ironia, 

deboche, ceticismo e fatalismo. 

Na Figura 16 destaca-se ainda que, os 7,9% que responderam que ser de centro esta vinculado 

a ser imparcial ou neutro e os 15,0% que relacionaram a oposi9o え  s onenta6es de esquerda. 

Como no estudo de Schmidt (2000, p.240), "o conjunto de respostas apresentadas revela uma 

limita9ao na compreensao dos jovens do que seja esquerda/direita" 

Desta forma, observa-se que a maioria nao concebe a politica em termos ideol6gicos, como 

Singer (2000) sustenta em seu estudo sobre a identifica o ideol6gica nas disputas 

presidenciais de 1989 e 1994. 

As respostas identificadas com o senso comum comprovam o argumento majoritrio entre os 

estudiosos da politica brasileira de que ideologia n乞o 6 um elemento determinante das 

escolhas polticas e eleitorais dos cidadaos. 

No entanto,6 crucial destacar que, quando citados os nomes personagens politicos, os jovens 

identificam um pouco melhor o referencial ideol6gico esquerda/direita. Na abordagem 

proposta por Singer (2000), a autolocalizaao na escala esquerda/direita e identifica9ao 

ideol6gica se configuram em longo prazo, e estas v谷o influenciar no voto. 

Contudo, neste estudo verificou-se pouca identifica 乞o ideol6gica e, portanto, baixa 

sofistica9ao poltica. Pois, a identifica 乞o ideol6gica trata-se de um sentimento,6 mais 

intui9乞o que elabora9ao racional. Nesta dire9ao, o capital social e avanos democrticos 

requerem necessariamente, por parte dos jovens, a avalia o positiva para a adesaoa 

democracia. 
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Mas, os ndices que vinculam a democracia a participa 谷o poltica s乞oi nflmos e a sua 

importncia nao se revela para os jovens brasileiros da amostra. Nesta dire9ao, os pr6ximos 

itens se ocupam da rela o da democracia com as principais variveis do capital social: a 

confian9a, a coopera9ao e a participa9ao, e sua relaao com os estudos de socializa 乞o poltica 

dos jovens. 

5.2 Confian9a Interpessoal e nas Instituic6es 

O pressuposto essencial 6 que o capital social 6 gerado por redes de confiana, que, segundo 

Baquero (2001, p.36), "proporcionam o elemento de previsibilidade, que esta ausente, tendo 

em vista o baixo estoque de racionalidade formal nos sistema politicos". 

Entende-se por confian9a interpessoal a confian9a nas pessoas em seus relacionamentos 

cotidianos, envolvendo as rela6es com os membros da thmilia, amigos, professores, 

vizinhos35, entre outros grupos de referencia para os indivduos. Por isto, por isto6 mais 

difusa que a confian9a institucional. Por sua vez, a confiana institucional 6 relacionadaa 

credibilidade das institui96es politicas, econmicas e sociais36. Ambas fazem parte da 

confiana social, que, para Durkheim, gera coopera9ao e alimenta mais confiana. 

Neste sentido, a finalidade estrat6gia de a9乞o coletiva sugere que se considere o capital social 

35 Neste ponto destaca-se o estudo de Ronald La Due Lake (2001), sobre as implica6es das redes e estruturas 
sociais dos vizinhos no contexto cvico e na participaao poltica. 

36 A correlaao entre a confiana generalizada e a confiana nas instituies foi verificada no estudo de Rothstein 
(2002), sobre a Sua. O autor observa que as instituies democrticas podem conduzir a urna confiana social 
interpessoal e vice-versa. Na compara 含o dos surveys anaiisados, o autor destaca a eleva o dos i ndices de 
capital social naquele pas. 
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em duas distin96es: capital institucional, que se refere a elementos estruturais (tarefas, regras, 

procedimentos e organiza6es que facilitam mutuamente o beneficio da a 乞o coletiva), e o 

capital relacional, que se refere aos valores, atitudes, normas, crenas que predisp6em os 

indivduos para cooperar com os outros membros da comunidade (KRISHNA, 2002) 

Destaca-se que as cinco esferas institucionais bsicas na anlise do conceito de capital social 

s乞o: a familia, a religio, a economia, a poltica e as leis. As esferas institucionais podem ser 

diferenciadas em vrios aspectos: 1) no aspecto que revela e separa tipos de associa6es 

dentro de determinadas atividades de igual importncia; 2) pelo aspecto que distingue tipos de 

lugares de categorias associativas de pessoas por associa6es de categorias profissionais e 

divis乞o de trabalho; 3) no aspecto de distin9ao por simbolos (crenas, ideologias, mitos, 

estilos linguisticos e normas); 4) quando separadas por meio de trocas de sistemas e de 

sImbolos (o discurso dos atores, as express6es, o sistema de valores), elementos que 

promovem sistemas de conexes entre os atores e a96es especficas e legtimas destes em 

cada esfera institucional; e 5) quanto a utiliza 乞o dos meios de comunica6es que propiciam a 

algumas institui96es um certo grau de autonomia cultural "e podem promover trocas com 

outras associa6es e contextos" (TURNER, 2000, p. 97-98) 

Nestas esferas delineiam-se as estrat6gias de a 谷o coletiva referentes ao conceito de capital 

social que podem ser verificadas em situa6es especfficas e em determinados perodos de 

tempo. Dependendo de onde existe debilidade em alguma situa 谷o particular, a inten9ao da 

a9ao pode ser amparada em um ou outro estilo. 

Os exemplos prticos do conceito de capital social em uma comunidade ilustram a estrat6gia 

apropriada para seu desenvolvimento, O capital social manifesta-se em importantes formas de 

solidariedade e colabora9豆o social. Pode ser identificado de forma positiva nas rela6es 

desencadeadas entre os vizinhos para diminuir a afli9ao de algumas familias que sofreram 

alguma fatalidade. "Estes tipos de a 乞o coletiva podem se construir em torno de diversos 
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grupos sociais em todas as partes do mundo". A organizaao de a96es comunit自rias amplia as 

redes de cooperaao e confiana de uma comunidade (KRISHNA, 2002, p. 76) 

O argumento central da teoria de capital social sustenta que a parti晦aao em associa6es 

voluntrias gera normas de coopera をo e confian9a entre seus membros e que essas normas 

so exatamente aquelas exigidas para participaao poltica. Um estudo que proporcionou 

evidencia emprica 6 o de Verba e outros (1995), "no qual os. autores fazem anlise sobre 

como as habilidades e outros recursos ganhos como resultado de pertencer ou estarem filiados 

aorganiza o seriam determinantes importantes da participa9乞o poltica" (BAQUERO, 2001, 

p. 3分  

Os estudiosos do tema concordam que a falta do capital social tem contrapartida negativa na 

perspectiva econ6mica e social das pessoas na medida em que elas no teriam acesso a 

modelos de comportamento positivo ou a recursos sociais e informa6es, elementos 

necess自rios para a participa9ao na comunidade. Assim, os baixos niveis de capital social 

implicam em baixa participa 乞o poltica nos centros urbanos. 

A principal fora que desencadeia o crescimento dos ndices de capital em uma comunidade 

pode ser verificada nas rela6es de confiana social. No entanto, os estudos apontam a 

redu9ao dos niveis de confian9a em todo o mundo. Nesta dire9ao, foram analisados tipos de 

fatores diferentes. 

Observa-se que em rela9乞o a juventude os "sentimentos de confiana sao semelhantes ao da 

populaao geral como revelam as recentes sondagens sobre os frgeis percentuais de respostas 

a respeito das fontes de confian9a" (PAGE e CHASTENAY, 2003, p.'7) 

Nesta dire9乞o, os dados sobre os jovens brasileiros no destoam dos baixos percentuais 

verificados em outros pases. Colabora, para isto, o valor historicamente enfatizado na cultura 

brasileira, com caractersticas antidemocrticas. 
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Nota-se claramente que no Brasil contemporneo o regime neoliberal que se instalou no pas 

tende a enfatizar o individualismo em detrimento da comunidade. Isto tem levado a que se 

sedimente uma base de conduta orientada no sentido de fragmentaao e desintegraao social, 

"conjugada com atitudes negativas em rela 谷o ao sistema politico, o que contribui para gerar 

uma democracia instvel" (BAQUERO, 1997, p.22) 

A democracia 6 vista como a forma ideal de sistema politico, ideal reforado pelo discurso do 

sistema educacional e nos meios de comunicaao. Por6m, a recente experiencia democrtica 

dos brasileiros ainda nao conseguiu estabelecer suas razes duradouras na hist6ria do pas 

Esth em crescimento a institucionalizaao de uma mentalidade democrtica, bem como uma 

predisposi9ao de n乞o voltar aos tempos do autoritarismo. Na maioria da populaao observa-se 

um desejo latente de que a democracia transfira seus beneficios para as dimens6es 

econmicas e sociais. 

Assim, busca-se verificar neste estudo se a aceita o da democracia vem estimulando a 

elevaao dos i ndices de capital social entre os jovens brasileiros. Neste sentido, um conjunto 

de perguntas foi apresentado aos jovens em rela 谷o a democracia na pesquisa de (1995) 

Observou-se que os jovens entrevistados responderam que acreditavam na democracia, no 

entanto, contraditoriamente observou-se na d6cada passada uma cres9a substantiva tamb6m 

nos militares, como se observa na Figura 17 a seguir 
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Figura 17 ・  Confiana I - gostaramos de saber se voce acredita (%) 

Fonte: Nazzari (1995) 

Na anlise da Figura 17, portanto, observa-se que, apesar do baixo i ndice, 22,1% acreditam na 

democracia, o que 6 positivo comparando-se com as cren9as nas demais institui96es, como, 

por exemplo, dos polticos, com apenas 1,4%, e os partidos com 3,0% de confian9a entre os 

entrevistados. Assim, pode-se visualizar, por meio destes dados, a fragilidade das institui96es 

polticas em nosso pas e dos polticos em franca decadencia moral. Porm, o numero dos que 

acreditam na democracia 6 elevado, quando confrontado com a cren9a nas outras institui96es 

Estes dados apontam que os jovens internalizam a democracia nao na sua dimensao de 

conteudo, mas na dimensao de forma 

Varios estudos mostram que historicamente a percep9ao dos polticos, por parte dos 

adolescentes, tem se dado numa dimenso negativa, sendo o mesmo conceito aplicavel a s 

Institui96es politicas. Para Baquero, (1997, p. 21), "este 6 um dilema que esta longe de ser 

resolvido do pas". As consequ6ncias decorrentes desta situa9ao so a permanente 

instabilidade do regime no pais materializada em problemas de governabilidade e a crise ou 
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falencia do Estado de maneira geral 

Nota-se tamb6m na Figura 17 que as pessoas est乞o em segundo lugar na escala de crenas, 

com 18,7%; tamb6m, expressiva, 6 a cren9a nos militares, com 17,8%; o maior descrdito est 

nos partidos, com 46% para no e 31,6% para depende. Esses resultados demonstram que os 

adolescentes nをo definem muito bem o que 6 democracia, pois no aliam esta participaao 

politica efetiva. Comparada com a elevada crena nas pessoas, mostra o que ja se desenvolveu 

na parte hist6rica deste trabalho, qual seja, o voto personalista 6 prefervel pelos brasileiros ao 

partidrio. Os dados confirmam essa tendencia detectada na cultura poltica brasileira para o 

Paran. 

Uma quest谷o pol6mica 6 o elevado ndice de descr6dito por parte dos adolescentes, nos 

polticos. Os dados mostram que 46,0% no acreditam nos politicos e 31,6% depende de 

algum fator para acreditar. O i ndice de crena nos militares tamb6m 6 influenciado pela 

percep 9乞o dos adolescentes paranaenses sobre a violencia e a necessidade de ordem, 

representa6es que permanecem incorporadas em boa parte da popula 乞o, haja vista as 

caractersticas autoritrias incorporadas em nossa cultura poltica e fortalecidas no perodo da 

ditadura militar, consagrada pelo milagre econmico. 

Em suma, observou-se apesar da baixa crena nas institui96es, que poucos adolescentes ficam 

indiferentes aos problemas sociais que geram mis6ria, injusti9as e marginalidade, citados 

entre outros na quest乞o sobre os principais problemas brasileiros. Por6m, como n乞o confiam 

nas institui96es democrticas, como partidos e os politicos, nao conseguem vislumbrar um 

canal efetivo de participa o, a fim de colaborar na solu9ao dos problemas do pas 

Em suma, observa-se a existencia de um consenso nos meios academicos de que a 

instrumentaliza 乞o de um sistema de cren9as, valores e cr6dito nas institui96es polticas e nas 

pessoas, pode contribuir para o aperfei9oamento da democracia e eleva をo dos i ndices de 

capital social. No entanto, no geral, as atuais pesquisas de opini乞o apontam para o desgaste 
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generalizado da confian9a dos cidadaos nas institui96es politicas brasileiras. Somente os pais 

so os principais referenciais de confian9a dos jovens brasileiros, porm, esta confian9a nao 

se expande para outros la9os sociais e comunit自rios 

A dimensao de confian9a 6 importante na medida em que capta o sentimento de cren9a em 

pactos de representa9o, pois pessoas que manifestam baixa confian9a nos demais 

dificilmente tero convic9ao em mecanismos de representa車o politica 

A confian9a social permite o fortalecimento dos relacionamentos e la9os comunitrios, e pode 

ser ampliada desde os niveis familiares at' a confian9a das institui96es existentes em um pais, 

incentivando os sentimentos de eficacia politica e colaborando para o fortalecimento da 

democracia. 

A falta de credibilidade e confian9a distancia os jovens dos relacionamentos sociais em prol 

da comunidade. E este tema' abordado a seguir em rela9ao aos i ndices de confian9a social e 

nas institui96es, destaque da Figura 18 a seguir 

Fonte: Schmidt (2000). 
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A pesquisa aponta os familiares como principais agentes da confiana dos jovens. Por 

conseqencia, 6 a familia a agencia com maior potencial para incrementar o capital social 

Tamb6m a pesquisa de Schmidt (2000, p.210), sobre os niveis de confiana social, destaca 

que os principais personagens de confiana por parte dos estudantes entrevistados sao: "em 

primeiro lugar a mae, com 87,8% de muita confian9a e em segundo o pai, com 73,3%". Os 

pais sao referenciais de fortes laos de confian9a, confirmando aspectos do Capitulo ifi sobre 

a familia como importante agente de constru9乞o do capital social no Brasil 

No estudo da UNECEF (2002, p.109-110), os adolescentes assinalaram que a conversa 6 a 

forma mais comum de corre9乞o dos pais em rela o aos seus filhos, mas n豆o aparece com a 

mesma frequ6ncia nas diferentes classes sociais. O percentual cai nas classes mais baixas 

Al6m disso, "72% dos adolescentes entrevistados afirmaram que tem oportunidade de falar no 

momento em que sao corrigidos", tamb6m diminuindo nas classes sociais menos abastadas. O 

dilogo na familia faz com que os jovens se sintam respeitados em casa e isto proporciona 

maior confian9a entre os membros. 

"Para 90% dos adolescentes,6 na famlia que eles t6m a sensaao de que sao respeitados. Os 

amigos com 86% das cita6es, aparecem em segundo lugar, seguido dos professores (81%), 

colegas de escola (76%) e a vizinhana (75%)." Quando est乞o na posi9ao de consumidores, 

69% sentem-se respeitados (UNICEF, 2002, p.11 1) 

Na pesquisa sobre os adolescentes da UNECEF (2002), a familia, a escola e a igreja sao as 

institui96es que os adolescentes consideram mais importantes na sociedade em todas as raas, 

classes, g6nero e regi6es. No entanto, o processo de socializaao contempla tamb6m as 

rela96es com os grupos circunvizinhos, tais como irmos e amigos. Os irmaos, como destaca 

a figura a seguir, t6m nveis de confiana bem menores que os pais (45,6%) e 17,9% para os 

amigos. 
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Observa-se que a proximidade fisica e a conviv6ncia afetiva favorecem o sentimento de 

confiana nos irmos e amigos apenas medianamente. Percebe-se assim, que os pais s谷o os 

campe6es da confiana entre os jovens brasileiros e que este sentimento diminui na escala das 

demais rela6es sociais: vizinhos, parentes, colegas de trabalho e conhecidos e acaba por ficar 

frgil em rela 乞o a confiana nas institui96es, destaque da Figura 19. 

Desta forma, a baixa confiana impede a amplia 乞o de estoques de capital social, ou seja, de 

coopera 豆o e participaao nas instancias decis6rias que fortale9am o bem pblico 

"A confiana dos jovens nas institui96es 6 heterogenea: algumas gozam de bom prestgio, 

outras, por sua vez, possuem pouco prestgio". As igrejas sao as que tm i ndices de confian9a 

mais elevados entre as institui96es, com 3 8,6%. Os nmeros referentes a confiana dos jovens 

nas principais institui96es politicas, executivo, legislativo, s乞o ndices baixos, juntamente com 

o judicirio, que n谷o goza de prestigio entre os jovens. As for9as armadas s谷o mais conflveis 

do que a polcia. Esta h ltima sofre de desgaste maior na midia (SCHMIDT, 2000, p.21 1-2-3) 

Esses aspectos podem ser mais bem analisados quando comparados com os dados referentes 

ao nivel de confiana social da juventude brasileira, como apresentado na Figura 19 a seguir 
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Fonte: dados da investiga頭o da autora (2002) 

Para os jovens entrevistados, os professores sao os que tem os maiores ndices de confian9a 

com 36,6% das respostas confio sempre; 32,3% para padres e irmaos; 32,0% a dire9ao da 

escola; 25,1% os colegas; 9,0% as pessoas; 5,7% o governo municipal (Cassio Taniguchi e 

Edgar Bueno), 5,0%, o governo federal (Fernando Henrique Cardoso); 4,4% vereadores; 4,3% 

os partidos polticos; 4,2% governo estadual (Jayme Lerner); 4,0% deputados estaduais; 2,2% 

os deputados federais e, por u ltimo, com 1,5% os senadores. Os dados, mais uma vez, 

apontam para a baixa credibilidade nas institui96es politicas 

Na Figura 17, que destaca o estudo realizado por Naz7ari em (1995), observa-se que os que 

detinham menos confian9a eram os pollticos, com 46,0%, seguidos dos partidos com 37,3% 

Percebe-se a continuidade do alto o grau de desconfian9a nos polticos e suas institui96es. Os 

que mereceram confian9a dos jovens na ocasio foram, em primeiro lugar a democracia com 

22,1% das respostas, seguida da confian9a nas pessoas, com 18,7% e dos militares, com 
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17,8%. Na ocasiao, os jovens acumulavam sentimentos favorveis pela democracia, no 

entanto nao conseguiram canalizar esta confiana para as institui96es polticas e para os 

polticos. Tamb6m apresentaram um vi6s autoritrio encontrado na confian9a pelos militares 

Na pesquisa de Nazzari (1995, p.194), tamb6m relacionada え  credibilidade do funcionamento 

das institui96es, no sentido de se adianta reclamar, os dados apontam alguns elementos 

positivos, pois "60,9% responderam que se deve reclamar sempre; 14,2% que as institui96es 

no funcionam; 24,9% no sabem ou n乞o responderam". Quanto 良  s respostas a pergunta sobre 

o que fazem quando algu6m thes dh o troco errado: "92,6% reclamam; dos quais 31,0% 
, 

exigem o troco e, apenas 3,9% nao reclamam, dos que ficam indiferentes, apenas 3,5% no 

responderam". Complementar aos dados relacionados a confian9a nas institui戸es6 o dado 

sobre corrup9乞o, destaque do prximo capitulo. 

No entanto, no geral os dados observados na pesquisa de (1995) no favorecem a eleva o 

dos i ndices de confian9a nas pessoas e no incentivam nveis de reciprocidade e coopera o 

necessrios para a participaao em associa6es, e, muito menos, ampliam o apoio em 

contextos macrossistemicos das rela6es entre o Estado e a sociedade, que poderiam 

incentivar maior participa9ao em polticas pblicas mais abrangentes, que poderiam 

incrementar projetos sociais importantes para o desenvolvimento na comunidade 

Trata-se de entender como o capital social liga os indivduos e comunidades ao processo 

poltico para que cooperem entre si, por meio das rela96es de confiana geradas em contextos 

macrossistemicos (vizinhana) e que pode afetar a participa 乞o das pessoas em associa6es 

voluntrias. Assim, "o senso de pertencer e fazer parte de uma comunidade teria efeito no 

fortalecimento dos laos sociais e incentivaria a participa9ao nas associa96es voluntrias" 

(BAQUERO, 2001, p.3'7). 
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Nesta dire9o destaca-se, no estudo de Schmidt (2000, p.276), "a igreja como campea da 

confian9a entre os jovens, e entre os pais estesi ndices sobem para 6 1,6%". 0 que vem em 

segundo lugar 6 o movimento estudantil, com 2 1,0% das respostas e, em terceiro, sao as 

Foras Armadas, com 11,3%, depois os sindicatos com 4,9%, Poder Judicirio com 4,4%, a 

Policia com 3,3% e, por fim, as institui96es politicas, tais como o Governo Federal e o 

Congresso, com 1,3% cada um. Estes fatores de desconfiana podem gerar alienaao e 

impotencia frente a efic自cia em rela9哀o a s redes de envolvimento cvico, e contribuem para os 

baixos nveis de confian9a institucional os escndalos, a corrup9ao e a falta de fidelidade e 

6tica dos polticos 

Nesta dire更o, na dimens言o macrossist6mica, observa-se a aus6ncia de capital social l sto tem 

levado ao distanciamento entre as rela6es do Estado e da sociedade. Colaboram para isso os 

valores da sociedade delineados pelas novas tecnologias e pela imposi9瓦o dos mercados. "A 

questao moral tem se desintegrado em inmeras particularidades 6 tica, racial, racional e 

religiosa em conjunto com o individualismo e o consumo", segundo Hunter (2000) (citado por 

BAQUERO, 2001, p.38). 

O estudo de Schmidt (2000, p. 215) nao mostrou nenhuma varia 乞o importante nas m6dias de 

sua pesquisa sobre o grau de confiana na vari自vel sexo, classe social e municpios. "A soma 

das respostas das trs variaveis de confiana mostra que a soma da confian9a alta e mdia6 

levemente superior a 50%, ou seja, uma confiana social mediana". Mas, se nos ativermos a 

muita confian9a, observamos que se restringe a 25% nas diversas variaveis. Isto demonstra 

uma predisposi9ao subjetiva, do ponto de vista da confiana interpessoal, "incentivo ao 

comportamento cooperativo, em% dos indivduos, enquanto os demais% oscilam da 

confian9a razo自vel え  desconfian9a," o que 6 desfavorvel a coopera9ao espontnea e, 

conseqientemente, ao capital social. 
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Neste estudo, a confiana interpessoal com relaao a vari自vel g6nero, apresentou pequenos 

niveis de diferen9as entre os baixos ndices de confian9a encontrados nas respostas dos jovens 

entrevistados, conforme Tabela 4 a seguir 

Tabela 4- Frequncia de confiana social - gnero (2002) 

 	Confio Sempre Confio s Vezes No Confio 
GENER0 (JENERO Meninos Meninas Meninos Meninas Meninos Meniiias 
1. Senadores 2,2 0,8 33,4 34,8 55,3 57戸  
2.D噂〕utados Federais 2,5 2,0 33,4 33,2 55,2 57,3 
3.GovemoFederal 5,8 4,2 27,2 23,7 58,2 65,0 
4.GovemoEstadual 4,8 3,6 31,0 32,6 55,1 55,7 
5. Gov. Municipal 7,7 3,9 35,0 37,9 48,1 50,7 
6. Deput. Estaduais 4,7 3,3 37,2 34,3 53,7 54戸  
7. Vereadores 5,6 3,3 35,0 36,9 50,2 51,9 
8. Partidos Polticos 5,1 3,6 29,7 32,9 55,6 53,5 
9.Padresoulrmos 32,3 32,3 34,4 42,8 24,4 16,8 
l0.Dire 	o da Escola 29,3 34,5 40,0 43,9 21,7 14,1 
11. Professores 34,8 38,2 39,9 46,6 16,8 8,0 
12. Colegas 22,1 27,7 , 50,7 57,3 18,0 7,0 
13. Pessoas 9,4 8,8 53,8 66,5 27,4 16,9 
Mdia Geral  12,8 15,2 36,6 40,2 41,5 39,1 
Fonte: dados da investigaao da autora (2002) 

Nos dados levantados destaca-se que, em rela9ao a confian9a nos professores, 34,8% dos 

meninos e 38,2% das meninas confiam sempre; 39,9% e 46,6% s vezes; 16,8% e 8,0% no 

confiam; 8,5% e 7,2% no sabem ou no responderam respectivamente. Nos padres e irm乞os 

as menmas e meninos confiam sempre com 32,3% cada; no item confiam a s vezes, as 

memnas apresentam um ndice de 42,8% e meninos 34,4% e n乞o confiam 24,4% dos meninos 

e 16,8% das meninas. 

Observa-se um i ndice de desconfiana maior entre os meninos. Para as meninas, observa-se 

uma tend6ncia de ampliaao da confian9a nos padres e irm乞os. Em relaao a confiana na 

dire9乞o da escola, 29,3% dos meninos e 34,5% das meninas confiam sempre. Sobre a 

confiana nos colegas, 22,1% dos meninos e 27,7% das meninas confiam sempre.Na anlise 

da confiana nas pessoas, 9,4% dos meninos e 8,8% das meninas confiam sempre; 53,8% 

deles e 66,5% delas confiam a s vezes; 27,4% deles e 16,9% delas no confiam, 9,4% deles e 
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7,8% delas no sabem ou no responderam. 

Em rela 乞o aos baixos i ndices de confiana nas institui96es politicas, observa-se que as 

meninas sをo em m6dia um pouco mais desconfiadas que os meninos, diferente dos dados 

sobre confian9a interpessoal, onde as meninas apresentam i ndice um pouco maiores de capital 

social do que os meninos. 

Apesar de o Legislativo ser o espao de representaao crucial da democracia, observa-se que, 

quando analisados os dados sobre os representantes polticos dos Estados e do Congresso 

Nacional, percebe-se que os indices de confiana apresentam-se ainda mais baixos, pois os 

meninos confiam sempre em apenas 4,7% e as meninas em apenas 3,3% dos casos. 

Assim, no sentido de verificar se os jovens estao sendo socializados para ampliarem os 

indices de capital social por meio do processo de socializaao, em relaao asiipos de 

escolas, comparando-se os dados na Tabela 5, observou-se que: 

Tabela 5- Freqiencia de confiana social - tipo de escola (2002) 

Confio Sempre Confio a s Vezes No Confio 
TIPO DE ESCOLA Privadas Pblicas Privadas Piblicas Privubc Pblicas 
1. Senadores 1,8 1,4 41,8 33,0 53,1 57,0 
2・ Dep・Federais 3,3 2,0 39,7 32,2 53,7 56,7 
3・ GovernoFederal 7,4 4,6 37,1 23,5 52,2 63,2 
4.GovernoEstadual 4,0 4,2 43,4 30,1 49,3 56,3 
5. Gov. Municipal 7,4 5,4 47,1 35,0 42,3 50,5 
6. Deput. Estaduais 3,3 4,1 42,6 32,2 50,7 54,6 
7. Vereadores 6,3 4,1 42,6 35,0 47,1 5i,' 
8・ PartidosPoliticos 2,9 4,5 39,6 30,1 53,5 54,5 
9.Padresoulrmos 39,7 31,2 36,4 39,1 19,9 20,4 
10.Dire 豆o da Escola 29,7 32,4 45,1 41,5 26,1 17,0 
11. Professores 34,7 36,9 46,9 42,9 15,1 11,6 
12. Colegas 24,5 25,2 59,7 53,3 12,5 12,0 
13. Pessoas 8,1 9,2 63,4 60,1 23,4 21,5 
Mdia Geral  4,5 3,7 41,7 31,3 50,2 55,5 
Fonte: dados da investiga 豆o da autora (2002) 

A diferena entre as escolas phblica e privada, em rela9ao a confiana nas pessoas (9,0%), 

apresenta-se da seguinte forma: 8,1% dos estudantes da escola privada e 9,2% da escola 
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pbblica responderam que confiam sempre; s vezes, 63,4% e 60,1%; nao confiam, 23,4% e 

2 1,5%, NS/NR; 5,1% e 9,2%. 

Os estudantes das escolas pblicas e privadas apresentaram at6 aqui i ndices semelhantes em 

rela5o a m6dia de confiana interpessoal de 2 1,98%, destes 27,3% da escola privada e 26,9% 

na escola pblica. Entre os que confiam a s vezes, a diferen9a 6 de 2,9% a mais para a escola 

privada, a desconfian9a 6 de 2,0% a mais para os alunos da escola privada. Os dados n乞o 

apresentam diferenas relevantes quanto a confian9a interpessoal e social entre escolas 

pblicas e privadas. 

Os dados que relacionam a confian9a institucional com as respostas dos estudantes das 

escolas s乞o os seguintes: em relaao aos partidos, vereadores, deputados estaduais, deputados 

federais sao insignificantes. Os mais baixos i ndices de confiana podem ser verificados em 

relaao aos senadores. Os ndices melhoram um pouco em relaao aos executivos: o executivo 

municipal apenas alcanou o i ndice de 5,7% entre os que confiam sempre, entre os quais 

7,4% sきo estudantes das escolas privadas e 5,4% das escolas p丘blicas. Em relaao ao 

executivo estadual, apenas 4,1% confiam sempre, entre os quais 4,0% s言o estudantes das 

escolas privadas e 4,2% das escolas pblicas. O executivo federal apresentou i ndices tamb6m 

baixos de confiana nas escolas, apeitas 5,0% confiam sempre, entre os quais 7,4% so 

estudantes das escolas privadas e 4,6% das escolas pblicas 

As m6dias gerais da confiana institucional dos jovens, no quesito confiam sempre,6 de 4,5% 

para estudantes da escola privada e 3,7% dos estudantes da escola pblica, ou seja, 0,8% a 

mais que para a rede privada; confiam a s vezes, 10,4% a mais para os estudantes das escolas 

privadas; e nao confiam, 5,3% a mais para os i ndices de desconfiana da escola pblica 

Assim, na escola privada a confian9a institucional apresenta i ndices de estoque de confian9a 

maiores que na escola pblica. 
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A confiana pessoal apresenta i ndices um pouco mais favorveis nos alunos das escolas 

privadas, ou seja, 0,4% no item dos confiam sempre; 3% no item confiam a s vezes e 1,4% a 

menos no quesito desconfian9a. Por sua vez, a confian9a institucional 6 maior nas escolas 

privadas tamb6m, no item confiam sempre, o i ndice 6 de 0,8%; え  s vezes, 10,4% e no item de 

desconfian9a pessoal, os alunos das escolas p丘blicas apresentam um grau de desconfiana de 

5,3% mais que os da escola privada. Os dados sobre as diferenas entre as opini6es dos jovens 

da capital e do interior so destaque na Tabela 6 a seguir: 

Tabela 6- Freqiencia de confiana social - capital x interior (2002) 

Confio Sempre Confio s vezes No Confio 
REGIAO Capital Interior Capital Interior Capital Interior 

1. Senadores 1,1 2,1 31,7 37,2 59,4 52,3 
2.Deputados federais 1,8 3,0 30,0 36,7 60,1 51,6 

3. Governo Federal 4,4 5,7 23,6 26,6 60,4 58,8 
4. Governo Estadual 4,2 4,5 30,0 34,4 57,8 51,5 

5. Gov. Municipal 5,5 6,1 32,2 41,2 54,7 43,3 
6. Deput. Estaduais 3,5 4,8 29,6 38,4 58,7 47,6 

7. Vereadores 4,5 4,5 32,4 39,7 54,9 46,4 
8. Partidos Politicos 4,2 4,8 30,1 32,2 56,6 51,7 
9. Padres ou Irmos 26,7 39,0 40,3 36,1 24,6 16,1 

10.Direao da Escola 29,0 35,3 44,2 39,6 18,5 16,5 
11. Professores 33,5 38,8 45,6 41,6 12,8 11,7 

12. Colegas 25,2 24,0 53,6 55,1 12,9 11,5 
13. Pessoas 9,6 8,1 60,5 60,2 21,8 22,2 

Mdia Geral  15,3 18,7 48,3 51,9 55,3 48,1 
Fonte: dados da investiga きo da autora (2002) 

Destaque que os indices de confian9a s谷o em m6dia superiores entre os jovens no interior do 

Estado (3,4%). Principalmente nos itens padres e irmaos a diferen9a 6 de (12,3%), dire9ao da 

escola e professores. Estes dados apontam para elevados indices de confiana nas institui96es 

da comunidade, tais como escola e igreja e nos seus representantes imediatos, diferentes da 

capital que apresentou i ndices um pouco melhores de confian9a interpessoal (colegas e 

pessoas). 

De maneira geral, nas vari自veis de g6nero, as meninas demonstraram em mdia maior 

confiana social que os meninos, cerca de 2,8% na resposta confio muito; 3,6% a mais nas 
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respostas confiam s vezes e apresentam uma desconfiana menor que os meninos em cerca 

de 2,4%. Neste sentido, as meninas apresentam uma m6dia um pouco superior aos meninos 

nos estoques de capital social. Tamb6m a confiana interpessoal 6 maior entre as meninas. Os 

dados mostram uma diferena de 2,4% no quesito confio sempre em relaao aos meninos; 

7,7% no quesito confiam a s vezes, porm, no ponto no confiam, os meninos apresentam um 

indice de 9,1% a mais que as meninas, confirmando que os estoques de capital social so 

maiores entre as meninas. 

Por6m, a confiana institucional 6 um pouco maior entre os meninos, ou seja, 1,8% a mais 

que as meninas; no quesito a s vezes, as meninas superam os meninos em 1,1%; no item 

desconfiana, as meninas superam os meninos em 1,8%. Em rela9豆o a escolas, a privada 

apresenta um pequeno i ndice de confiana a mais que as escolas publicas. O ndice 

significativo 6 entre os estudantes que confiam a s vezes das escolas privadas, com 10,4%, o 

que demonstra um potencial confian9a flitura, porm, os indices maiores de desconfian9a 

estao na escola p丘blica, que superam em 5,3% os indices da escola privada. No presente 

estudo, a vari自vel confiana apontou para baixos estoques de capital social entre os jovens 

brasileiros tanto em rela 豆o a g6nero como a tipo de escola, pblica ou privada e capital ou 

interior, o que prejudica a cooperaao para a participaao em projetos que potencializassem o 

bem pbblico e o desenvolvimento de uma comunidade civica, engajada com os anseios da 

maioria da popula9o 

De maneira geral, observa-se que os indices de confiana nas institui96es sao baixos nos trs 

cruzamentos de variveis analisadas g6nero, tipo de escola e capital ou interior. Em mdia, 

55% dos jovens nao confiam nos representantes dos legislativos municipais, e o nivel de 

desconfian9a vai aumentando ainda mais nas esferas dos legislativos estaduais e federais. A 

confian9a social e a confian9a interpessoal s乞o um pouco maiores entre as meninas e nas 

escolas privadas. No entanto, a confiana institucional 6 um pouco maior entre os meninos e, 
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tamb6m nas escolas privadas. Porm, de maneira geral, os estoques de capital social ainda so 

baixos, somente amenizados em rela 乞o a confiana pessoal dos jovens nas pessoas mais 

prximas. No geral, em relaao ao conceito de confiana social, os jovens do interior 

demonstraram ndices superiores de capital social do que os da capital. 

Tendo em vista esta problemtica, espera-se que os jovens possam no futuro desenvolver 

sentimentos de reciprocidade e solidariedade, e que alterem seus comportamentos 

desconfiados e possibilitem maior conhecimento, entrosamento e participaao nas associa6es 

comunit自rias e institui96es polticas. Para que isso ocorra, devem ser incentivados pelas 

ag6ncias socializadoras a vincular o bem pblico com a participaao politica, como se 

destacam nos prximos itens. 

5.2.1 Reciprocidade e solidariedade 

Os dados mostram elementos desfavor自veis para a elevaao dos ndices de capital social dos 

jovens brasileiros, pois em (1995), 69,4% concordam que ningu6m se preocupa com os 

outros, caracterizando um comportamento individualizado. Esta 6 uma tendencia universal, 

repassada pela ideologia neoliberal e pelos meios de comunica o, na lei de cada um por si, 

de uma sociedade que se alimenta de concorrncia, de efici6ncia para se alcanar o primeiro 

lugar. A falta de valores e cren9as que fortale9am a solidariedade se verifica, pois apenas 

24,7% acham que as pessoas se preocupam com as outras. Destaca-se o baixo i ndice de no 

respostas a essa quest乞o, apenas 5,9% nao sabem ou no responderam. 
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Sabe-se que outro conceito importante em rela9ao ao capital sociale a solidariedade. Nesta 

dire9ao, a Figura 20, revela que os jovens nao sao incentivados para expressarem sentimentos 

para coopera9ao mtua para desenvolverem normas e redes de reciprocidade, quando 

respondem a questao seguinte: Algumas pessoas dizem que hoje em dia ningu6m se importa 

com ningu6m, qual a sua opiniao? 

U Concorda 
69.4% 

Figura 20 - Solidariedade (%) 

Fonte: Nazzari (1995). 

Em ambos os estudos, tanto em a mbito nacional como regional, observou-se que elementos 

importantes para a eleva9ao dos i ndices de capital social sao frageis na opiniao dos jovens e 

adolescentes brasileiros, confirmados pelo processo de socializa9ao poltica, que nao 

vislumbra uma mudan9a significativa, para ampliar a participa9ao politica dos jovens nas 

redes de engajamento civico e na constru9ao de uma sociedade mais cooperativa e igualitria 

O nivel de capital social pequeno' observado principalmente em rela9ao a participa叫o 

politica efetiva dos brasileiros. A cultura politica existente nao colabora para elevar os nveis 

de engajamento civico, redes de coopera9ao que colaborem com o desenvolvimento do Pais 

Pois, uma gera9ao cooperativa requer confian9a mtua, que pode ser incrementada por um 
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processo de socializaao poltica que transmita crenas e valores de eficcia poltica e 

contribuam com o engajamento e participa 乞o poltica dos adolescentes e jovens nas 

instncias decisrias de poder. Para isto torna-se necessrio analisar a varivel de participa o 

a fim de verificar se o conhecimento e o sentimento dos jovens em rela 乞o え  s institui96es 

politicas pode impedi-los da participaao em outras instancias da vida comunit自ria, o que 

pode promover incentivo para a forma9乞o do capital social e o fortalecimento da democracia 

em nosso Pas. 
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CAPITULO 6 CAPITAL SOCIAL: COOPERA叫O E PARTICIPAcAO DOS 

JOVENS 

6.1 Coopera真o entre os Jovens 

Dois modelos predominam na explica 乞o da gera 乞o do capital social para a solu9o dos 

problemas de a9ao coletiva. O primeiro defende a l6gica da socializa 乞o onde a interaao com 

os outros membros das associa6es elevaria os padres que valorizam o social e o 

democrhtico. Assim as associa6es voluntarias funcionam como um aprendizado para a 

democracia. 

Para Putnam (1995), existe uma rela 乞o causal entre a geraao da confiana interpessoal e 

institucional e a participaao em associa6es. "O segundo modelo que questiona a 

funcionalidade do conceito se denomina de modelo de auto-sele9o", coloca que "as pessoas 

com atitudes anti-sociais nao est谷o predispostas a participar de associa6es volunt自rias, 

portanto, tais associa6es terao como membros aqueles que ja tem elevados i ndices de 

confiana" (BAQUERO, 2001, p.38) 

Segundo Hooghe citado por Baquero (2002, p.38-39), "nao ha nenhuma indicaao de que a 

intera 乞o com estes grupos leve automaticamente ao desenvolvimento de padr6es valorativos, 

mais orientados socialmente e que aumente seu nivel de confiana". Para o autor, isto se deve 

"ao fato de que, segundo a teoria da identidade social, a interaao no leva necessariamente ao 

desenvolvimento de novos padr6es valorativos, mas simplesmente os refor9a ou os torna mais 

salientes". Nesta dire9乞o, "as duas dimens6es te6ricas gerariam resultados diferentes 

derivados da interaao com associa6es voluntrias". 
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Na verdade, no me parece que essas duas dimens6es te6ricas sejam excludentes. A 

contribui9ao do capital social seja ela fruto do processo de socializaao ou resultado de 

grupos homogeneos com altos ndices de confiana se d. pelo fato de que pode potencializar 

intera6es que levem ao surgimento de pessoas mais crticas e fiscalizadoras da coisa pblica 

(BAQUERO, 2001). 

A confiana 6 primordial para a interaao e os relacionamentos entre as pessoas e entre as 

institui96es, por isso 6 um importante conceito no estudo da ciencia politica atual. Assim, 

quanto maior o envolvimento de pessoas em associa6es voluntrias maior 6 a possibilidade 

de eleva 乞o dos ndices de capital social e o fortalecimento da democracia. Assim, a 

confiana social seria entao um subproduto da coopera9谷o de pessoas e promovena maior 

participa 乞o das pessoas em associa6es ampliando os beneficios econmicos e sociais para 

os indivduos e para sociedade em geral. 

A cooperaao 6 um conceito importante para os estudos do capital social.E tamb6m uma 

caracterstica constitutiva do ser humano. O debate sobre a propenso cooperativa ou 

competitiva do homem assinala que a competi9ao pode ser til para dinamizar ambientes 

econmicos, mas isto no quer dizer que a competi9ao seja inerente え  natureza humana 

Quando as estruturas sao hierrquicas e verticais, autorit自rias e autocrticas, estimula-se a 

competi9ao. No entanto, quando "os espaos sao democrticos, favorecendo a participaao e a 

organizaao em redes, a tendencia 6 do desenvolvimento de procedimentos que estimulem a 

coopera o". Neste sentido, observa-se, por exemplo, que, "na rea econmica o capital 

gerado pela coopera 乞o e pelas rela6es horizontais estimula a fluencia de informa6es" e 

promove a inova をo, a criatividade e a produtividade (AED, 2001, p.22-3) 

Nesta dire9o, a anlise dos indices de coopera 乞o entre os jovens pode indicar niveis de 

reciprocidade e engajamento em associa6es, o que por sua vez poder possibilitar a 

compreens乞o sobre como criar mecanismo que elevem os estoques de capital social na 
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sociedade. Como ilustra a Figura 21 a seguir, a primeira dimensao examinada diz respeitoa 

percep9ao da coopera9ao entre os jovens mostrada por meio da questao: Voce acha que os 

jovens atualmente cooperam entre si? 

70.0 ー  62.0 

60.0 * 

50.0 一  

40.0 

30.0 一 

加0 一  17.3 
13.3 

7.4 
10.0 ー  

0.0 
Sim As vezes Nao NS/NR 

Figura 21 ・  Cooperaao I (%) 

Fonte: dados da investigaao da autora (2002) 

No que diz respeito a percep9ao sobre coopera9ao entre os jovens, verifica-se uma tendencia 

nas rela96es no quesito a s vezes, com 62,0% das respostas; a resposta sim6 de 17,3%; maior 

que nao, com 13,3%; NS/NR apenas 7,3%. Os dados indicam uma propensao a coopera叫o 

sistemica entre os jovens. No entanto nao se consolida nas repostas positivas. Na perspectiva 

de g6nero, destaca-se que a percep9ao de coopera9ao 6 maior entre os meninos (20,0%), do 

que entre as meninas (15,0%), no quesito a s vezes, os indices sao maiores entre as meninas 

(66,2%) e (57,2%) para os meninos; 14,9% deles e 12,0% delas acham que os jovens no 

cooperam e 7,9% deles e 6,8% delas nao sabem ou nao responderam. A m6dia em rela9aoa 

percep9ao de coopera9ao 6 maior entre os meninos (5,0%). As meninas sentem-se menos 

seguras com rela9ao a esta quest谷o 
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Por sua vez, 16,5% dos estudantes das escolas privadas e 17,5% dos estudantes das escolas 

pblicas consideram que os jovens atualmente cooperam entre si;a s vezes, 64,8% da privada 

e 61,6% da escola publica; entre os estudantes que consideram que nao existe coopera9o 

estao 13,9% da escola privada e 13,2% da escola privada; NS/NR 4,8% dos estudantes da 

escola privada e 7,7% da escola publica. Apesar de os i ndices m6dios gerais apresentarem-se 

(l,O%) maiores entre os estudantes das escolas privadas, nao foram observadas diferen9as 

significativas entre os estudantes das escolas pesquisadas, bem como em rela9ao aos jovens 

da capital e do interior 

A percep9ao sobre a coopera9吾o dos jovens na atualidade nao indica niveis de reciprocidade e 

engajamento entre estes. Nota-se uma percep9ao mediana que pode promover, no futuro, a 

compreens5o sobre a importncia de um comportamento cooperativo para criar mecanismos 

que colaborem na eleva9ao dos estoques de capital social na sociedade. Neste sentido, na 

Figura 22 se faz uma sondagem sobre o que pode ser feito para elevar os ndices de 

coopera戸o sist6mica entre os jovens, por meio da questo: O que deve ser feito para que os 

jovens cooperem entre si? 

Figura 22- Coopera9ao II (%) 

Fonte: dados da investiga9ao da autora (2002) 
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Quando se examina como os jovens percebem quais seriam os atributos que viabiizariam 

uma maneira de cooperaao entre eles, a maioria deles (33,4%) aponta para a necessidade de 

desenvolver um senso de coletividade. Este dado demonstra a consci6ncia dos adolescentes 

sobre a necessidade de contribuir nas rela96es coletivas. 

O estimulo e incentivo aparecem com mais freqencia nas respostas (8,9%) dos entrevistados, 

o que pode apontar para a necessidade que sentem de as institui96es socializadoras 

proporcionarem alternativas de aprendizado e promo9ao do convvio cooperativo entre eles. 

A necessidade de participa o poltica foi assinalada em 8,4% das respostas. Esta escotha 

indica um caminho importante para a cooperaao social e o fortalecimento da democracia. A 

orienta 谷o transformadora foi assinalada por 3,8 %, e os valores familiares 3,0%, reforando a 

necessidade de serem estimulados para a coopera9ao. O item outro aparece com 10,9%, 

enquanto que NSINR 29,9%. 

Dc maneira geral, verifica-se uma propensao dos jovens para a coopera 乞o sistemica, porm, 

como nas demais anlises, estes no conseguem vislumbrar a maneira' de faz6-lo. Acredita-se 

que, neste sentido, exista uma falha na socializa 乞o politica dos jovens brasileiros do ponto de 

vista da constru9ao democrtica. 

Na 6 tica de g6nero, o ponto mais importante 6 que as respostas pessimistas, fatalistas e 

ir6nicas s乞o insignificantes (1,7%), e apresentam-se um pouco maiores entre os meninos. As 

meninas elegeram o senso de coletividade, como o mais importante quesito para que os jovens 

cooperem entre si, estimulo e incentivo; o senso de participaao poltica; a orienta o 

transformadora; e os valores familiares. Apesar de as diferen9as apontarem pequenas nuances 

na variavel de genero, as meninas percebem um pouco mais quais seriam os atributos que 

viabiizariam uma maneira de coopera o entre eles. 
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Em rela をo aos cruzamentos entre escola pblica e privada na vari合vel, sobre quais seriam os 

atributos para coopera9ao entre os jovens, merece destaque o item sobre o senso de 

coletividade que foi apontado por 25,6% dos estudantes das escolas privadas e por 34,6% dos 

alunos da escola pblica. Nos demais itens, nao foram encontradas diferenas percentuais 

considerveis nas variveis sobre o tipo de escola e capital ou interior. As diferenas m6dias 

ficaram entre 1,0%a 2,0%, em ambos os casos. 

Os elementos que merecem destaque, no item sobre o que deve ser feito para que os jovens 

cooperem entre si, s谷o que as meninas apresentam uma m6dia geral de 8,7% a mais que os 

meninos e os estudantes das escolas p丘blicas apresentam m6dia geral 4,2% a mais de 

incentivo para a coopera9o que os estudantes das escolas privadas 

A escola pblica apresenta indices mais favorveis em rela o ao senso de coletividade, com 

9,0%; no incentivo ou estimulo, com 1,9%; e os que se apresentam menos pessimistas, 

fatalistas ou irnicos apenas sao apenas 1,0% dos entrevistados. Enquanto, o senso de 

participa o poltica, orientaao transformadora e outras atitudes se apresentam id6nticas em 

ambas as escolas. 

Observa-se que, o incentivo e o senso de coletividade sao elementos importantes na 

socializaao poltica dos jovens, bem como auxiliam na cooperaao sistemica e estimulam a 

participa o dos jovens em atividades associativas. Nesta dire9ao, no pr6ximo item os jovens 

foram arguidos sobre sua participaao em atividades associativas, pois sabe-se que, a maior 

participaao das pessoas em atividades associativas poderia contribuir para o fortalecimento 

da democracia no Brasil 
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6.2. Participa戸o dos Jovens em Atividades Associativas 

Segundo os te6ricos (PUTNAM e COLEMAN, entre outros), s乞o os niveis de participa o e 

de organizaao de uma sociedade que denotam os estoques de capital social desta. Para estes 

autores, se a sociedade n乞o esta organizada e nao tem iniciativa, se no existe confiana social 

entre os grupos n豆o se pode ter desenvolvimento ou implementaao de qualquer projeto que 

possa levar a amplia 乞o do bem pblico e da felicidade coletiva. 

O capital social 6 uma teia invisvel que sustenta todas as rela6es sociais. Portanto, se a 

sociedade no for organizada e seus nveis de confian9a forem baixos, as pessoas no vo 

confiar umas nas outras, nao vo se associar, cooperar e nem participar das quest6es politicas 

emergentes para o desenvolvimento das comunidades em que vivem. 

Dessa forma, a hip6tese convencional dos estudos sobre o capital social 6 de que quanto 

menor o nvel de organiza 乞o e participaao de uma sociedade, mais pobre e incapaz de 

afirmar sua identidade. Os defensores do capital social filiam-se a l6gica dos setores sociais 

subalternos "em defesa da afinna 乞o da identidade cultural de cada povo, de sua auto-estima; 

do cultivo e da transmissao de valores; em suma da associa9乞o e integra o da sociedade" 

(PR, 2001, p. 179-80) 

No estudo tocquevilliano, Putnam (1996) observou que onde a democracia funcionava bem 

havia prosperidade e bons governos, verificando que o capital social existia em algumas 

localidades italianas e no em outras. Constatou que as comunidades bem sucedidas tinham 

uma hist6ria de organizaao social, ou seja, possuiam um estoque maior de capital social 

Deduziu que o cruzamento de redes fortes, densas e horizontais, implicava a organiza o e o 

desenvolvimento de valores cooperativos e ampliaao da cidadania. A participaao em 
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associa6es era vista como elemento de constru9ao da virtude cvica e ampliaao dos valores 

democrticos. 

No entendimento do tema, somaram-se os relacionamentos entre os membros individuais das 

associa6es e redes (aspectos estruturais do capital social) e os valores individuais e atitudes 

(aspectos culturais do capital social). Na descri9ao convencional destes estudos, observou-se 

um declinio do engajamento dos cidadaos na poltica e no sistema democrtico. 

A vis乞o convencional das teses sobre capital social se baseia no declnio da participa o 

poltica, levando-se em conta a forma ideal da democracia na Amrica. Enfatizam as 

diferenas hist6ricas, da participaao poltica urbana atual em rela 谷o ao forte engajamento 

dos cidadaos nas pequenas comunidades at6 a d6cada de 60. Atualmente as cidades norte 

americanas recebem imigrantes que demandam novas polticas sociais e amplia9ao de sua 

representaao no sistema democrtico. 

Assim, os mecanismos de sele9ao poltica so incorporados nos niveis de mobiliza 乞o dos 

habitantes das cidades americanas, "ao mesmo tempo em que o declinio das organiza6es 

partidrias locais pode levar ao declinio da incorpora9哀o das quest6es polticas na 

participa9ao geral dos cidados" (FUCHS; MINNTTE e SHAPIRO, 1997, p.5) 

Por um lado, os autores destacam os baixos nveis de participa 乞o politica nas comunidades 

mais pobres e entre os moradores dos subrbios, os quais devido a s dificuldades 

socioecon6micas nao conseguem participar das redes frgeis de trabalho e das rela6es 

comunitrias. Por outro lado, o engajamento civico e o declnio do capital social verificados 

em muitas cidades devem-se em parte ao declinio das institui96es sociais que poderiam 

promover as normas de cooperaao para o desenvolvimento das comunidades. 

A participa 乞o em associa6es voluntrias gera normas de coopera9ao e confiana entre os 

membros da comunidade, e estas normas sao aquelas requeridas pela participa 乞o politica. No 
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entanto, observou-se o declnio do capital social nos pases desenvolvidos, de forma geral nos 

Estados Unidos e entre os jovens ingleses, como se verifica nos estudos a seguir 

O estudo de Henn, Weinstein e Wring (2002, p.167) descrevem a alienaao politica dos 

jovens ingleses com claros reflexos na crise de legitimidade encontrada nas iniciativas de 

ampliaao da cidadania. O artigo verifica dados apresentados em painis de survey e grupos 

focais sobre o primeiro voto. Conclui que, ao contrrio dos estudos quantitativos 

predominantes sobre participaao poltica, os jovens sao interessados em assuntos politicos e 

ap6iam o processo democrtico. Eles sentem um desencanto posterior ao primeiro voto e 

criticam os eleitos para exercer o poder politico. "Se eles sao a geraao distante,6 menos com 

apatia e mais com seu engajamento ctico sobre a poltica formal britnica". Porm, isto n乞o 

significa o desinteresse pela politica em si, mas, sim, uma desilusao com a politica e com suas 

institui6es representativas tradicionais. 

Os estudos de base quantitativos tem medido evidente desilusao dos jovens para com a 

poltica por meio de indicadores: declinio dos membros de partidos, atitudes politicas e 

comportamento eleitoral. Em termos gerais e recentemente pode-se verificar um declinio da 

participa 乞o poltica eleitoral dos jovens em relaao aos adultos contemporneos. Verifica-se, 

como coloca Wilkinson citado por Henn, Weinstein e Wring (2002, p.l'70), uma "desconexo 

poltica hist6rica", considerando o acompanhamento dos resultados das elei96es para diversas 

instancias na Inglaterra. No entanto, para Bhavnani citada por Henn, Weinstein e Wring 

(2002, p. 168), "os estudos de comportamento tem contribudo para o entendimento da 

poltica no dominio das elei6es e das atividades parlamentares". Ela revela que os jovens 

fazem parte de vrios tipos de atividades politicas, desde quest6es sobre o meio ambiente e 

direito dos animais, sempre se mostrando descontentes da politica tradicional desde 1970 e 

ignorando os motivos dos partidos e das elei6es representativas. 

No entanto, Jowell e Park citados por citada por Henn, Weinstein e Wring (2002, p. 170) 
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concluem que "a falta de engajamento dos jovens na poltica pode ser interpretada mais como 

sinal de mudana de geraao do que como efeitos da vida e do trabalho". A dificuldade de se 

entender esta complexa mistura do ciclo da vida e dos efeitos geracionais, leva Parry et al; 

Abramson e Inglehart citados por Henn, Weinstein e Wring (2002, p.171) "a n乞o descartarem 

ambas as explica6es por acreditaram no existir regras para a compreens乞o poltica dos 

jovens na atualidade". A distncia dos jovens pode ser justificada por sua posi9乞o vulnervel, 

pela complexidade das experiencias de vida e pela hostilidade da sociedade. 

Nesta dire9乞o, a crescente crise econ6mica mundial e a falta de oportunidades vivida na era da 

instabilidade e da insegurana delineiam um quadro bem diferente da conjuntura vivida pelas 

gera6es do p6s-guerra e do Welfare State. Assim, a fimdamental mudan9a da economia 

acompanhada da fragilidade das rela96es familiares e da comunidade e o rpido 

desenvolvimento tecnol6gico dos anos 1990 tem gerado impactos radicais na socializaao 

politica dos jovens, numa combinaao de riscos e incertezas em relaao ao numero complexo 

de mudanas num roteiro mais problemtico para jovens e adultos, segundo estudos de 

Furlong e Cartmel citados por Henn, Weinstein e Wring (2002). 

O individualismo e o imediatismo atuais levam a uma variedade de riscos para que os jovens 

consigam sua independ6ncia e conquistem suas metas. O tempo necessrio para que se 

preparem para a carreira, as press6es do mercado e o sucesso no lhes deixam tempo livre 

para a politica. Al6m destes fatores, as institui96es polticas no estao equipadas e dispostas 

para adotar, encorajar e incentivar novos talentos para a liderana poltica. 

Os reflexos da centralizaao ocorrem com o comando e as alian9as dos politicos profissionais 

em oposi9ao a s organiza6es voluntrias. Os profissionais estao mais preocupados com suas 

imagens no mercado politico que com o incentivo a participa9ao poltica, no oferecendo nem 

coerncia nem atra 乞o para os ideais da juventude, pois o mercado politico "requer uma 

concep9o passiva mais do que uma participa9乞o ativa", como sugerem Panebianco; Cloonan 
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e Street citados por Henn, Weinstein e Wring (2002, p.172) 

Deste modo, o processo e as mudanas de pensamentos indicam evidencias dos efeitos do 

perodo, da sociedade e das experiencias universais que atravessam as gera6es. O 

posicionamento e as experiencias dos jovens de hoje sao diferentes dos jovens de outras 

gera6es. 

Assim, as t6cnicas quantitativas utilizadas pela ci6ncia poltica, baseadas em questionrios 

survey, arglindo o entrevistado sobre defini9をo dos significados politicos, podem colaborar 

para apontar as diferenas do engajamento e orienta9ao poltica dos jovens nos anos recentes 

Para verificar como a politica 6 convencionalmente entendida, adotaram-se pesquisas de estilo 

longitudinal, combinando mtodos quantitativos e qualitativos, utilizaram-se registros 

eleitorais e survey aplicado a uma amostra de 425 jovens sobre o interesse, entendimento e 

orientaao politica. Nos dados da pesquisa realizada em 1998 por Henn,, Weinstein e Wring 

(2002, p.l74-187), analisam-se variveis tais como: a) "engajamento politico local e 

nacional", para indicar sentimentos apolticos e de apatia, se costumam discutir politica com a 

familia e com os amigos e a importncia da participa 乞o poltica; b) "agenda poltica", ou 

seja, os investimentos que devem ser feitos em polticas p丘blicas, educa 豆o, Terceiro Mundo, 

liberdades civis, desenvolvimento, entre outros; c) "confian9a nos politicos e nas institui96es 

representativas" e a percep9ao dos jovens em rela o ao comportamento dos politicos e 

cumprimento de suas promessas de campanha; d) "confiana no processo democrtico", sobre 

o voto nas elei96es, as inten戸es de voto e a identificaao partidria, percep9甘o e importncia 

do voto na sua vida, na familia e na comunidade, local e tipo de voto e voto futuro 

Sugerir que a juventude 6 aptica e apolitica, isto6 no considerar seu interesse por diferentes 

tipos de participaao poltica. Portanto, eles tm algum engajamento. Quando se analisa a 

politica formal, convencionalmente definida, a conclus言o 6 de que os jovens sao cticos e 

desengajados, e desconfiam dos governantes e do sistema politico, pois se verificou que o 
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interesse por poltica varia segundo a concep9乞o da poltica. 

Segundo Pag6 e Chastenay (2003), nos seus estudos sobre socializa 乞o poltica e capital 

social dos jovens das cidades de Qubec, Nouveau-Brunswick e Alberta, no Canad含  foram 

analisadas compara6es em trs dimens6es importantes, a saber: a identificaao cvica, 

igualitarismo, e participa o. 

A primeira, a identidade civica, inclui habitos e atitudes diversas, tais como religi乞o, lingua, 

raas, g6nero, verificando as crenas e valores que formam os diferentes tipos de cidados das 

trs cidades canadenses. A preocupaao principal dos autores se concentra na linguagem, 

visto que o Canada tem duas lnguas oficiais, o ingles e o franc6s 

A linguagem 6 apontada pelos autores como importante fator de identffica 乞o entre os jovens 

Ela fortalece os p6los da identidade cvica provincial e nacional e incentiva atitudes diversas 

em rela 乞o ao espao pblico, mais provincial em Alberta que nas outras cidades, por 

exemplo. 

A dimensao igualitaria tem quatro fatores de anlise que observam os contraste entre os 

diferentes grupos. Assim, os autores observaram a inclus乞o da diversidade cultural na eficacia 

da identidade coletiva na sociedade provincial, sugerindo que a diversidade cultural promove 

a amplia 豆o da tolerncia nas rela6es com pessoas diferentes, bem como aprimora atitudes 

positivas no desenvolvimento de acordos racionais mesmo com a presen9a de pessoas com 

identidades culturais variadas nos espaos pbblicos. 

"Em nivel geral foram observados os comportamentos politicos de acordo com as normas de 

igualdade e equidade aplicada a todos os cidad乞os, considerando e comparando suas 

identidades culturais diferentes nas perspectivas individualistas e pluralistas" (PAGE e 

CHASTENAY, 2003, p.4-5). 

Para Pag6 e Chastenay (2003), fatores sociodemogrficos, tais como a hist6ria, as normas 
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pblicas e a diversidade, marcam etapas cruciais entre as provncias. Os jovens tiveram 

atitudes positivas para com a presena de nomes de personagens importantes de diversidades 

culturais nos espaos social e phblico, bem como refletiram uma atitude positiva frente aos 

acordos e aos debates p自blicos. Para completar a pesquisa, os estudiosos apontaram uma 

terceira dimens乞o, que 6 composta de quatro fatores: a participa9貸o atual, a participa9言o 

futura, a confiana nos personagens politicos e a participa9ao efetiva. 

La participation actuelle: cc sont des comportements de participation politique ou 
civile au cous des 12 derniers mis良  l6xtrieur du lieu d'6tudes et良  l'intrieur de cc 
lieu. La participation future est nu facteur qui mesure l'intention d'investir drns 
anns a venir dans des activits communautaires et pohuiques, dans des groupes 
d'opinion et d"intrt et dans des ocuvres caritatives. La confiance envers ls 
personnages politiques mesure jusqu'a que! degr il est estime que le service de 
l'intrt public est la proccupation dominante des reprsentants 6 lus Enfim, le 
quatrime facteur mesure l'estimathi des rpondants que l'investissement dii citoyen 
dans la participation peut effectivement contribuer a produire ls rsultats recherchs 
ou souhaits par lui (PAGE e CHASTENAY, 2003, p.6). 

Principalmente as participa96es dos jovens em atividades estudantis implicam no conjunto de 

atividades da vida social deles mesmos. E indicam uma implicaao na vida politica e 

comunitaria do estudante. Assim, a participaao dos jovens em associa6es e outras formas de 

interaao social6 criadora de capital social, porque tem efeitos na socializa9ao politica, 

"ampliando a aquisi9ao de normas e valores de cooperativos, bem como de confian9a 

necessria para o funcionamento adequado da democracia. As associa6es funcionam como 

escolas para se aprender democracia" (STOLLE e HOOGHE, 2002, p.3) 

Nesta dire9ao, os i ndices de capital social dos jovens brasileiros sofrem o impacto dos graves 

problemas socioeconmicos que afligem o pas, diante da influ6ncia das mudan9as cientfico- 

tecnol6gicas atuais. Estas mudanas levaram ao conflito de como se adaptar a nova realidade, 
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tendo ainda uma cultura politica com nuances arcaicas de autoritarismo e clientelismo 

politico. Neste sentido, as quest6es levantadas a seguir procuram verificar se as altera96es das 

transforma6es nas estruturas sociais e no comportamento dos jovens veem redefinindo os 

espa9os democrticos e a amplia9ao da cidadania entre eles 

Sabe-se que, para ampliar o grau de participa車o dos jovens em entidade associativas, estes 

devem acreditar na eficacia de sua participa9乞o. Neste sentido os jovens foram arguidos 

sobre: Voce acredita que, se as pessoas participassem mais de atividades associativas, 

poderiam mudar muita coisa no nosso pas? Dados estes apresentados na Figura 23 a seguir 

Figura 23 - Mudan9as no pas decorrentes da participa9さo em atividades associativas (%) 

Fonte: dados da investiga頭o da autora (2002). 

Os dados sugerem que, para boa parte dos entrevistados (75,8%), existe um reconhecimento 

de que a participa9ao em atividades associativas poderia colaborar para mudar muita coisa no 

pas; 13,4% nao acreditam; e 2,5% NS/NR. Os que acham que depende somam 8,3% das 

respostas. Entre os entrevistados que apresentaram duvidas se a participa9ao das pessoas 

poderia promover mudan9as no pais, 2,9% assinalaram que depende das pessoas; de 

atividades 2,6%, de incentivo 1,4%, outros 1,5%, e a maioria no soube responder do que 
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depende a participaao em atividades associativas (9 1,7%) 

Na tica de genero, 72,4% dos meninos e 79,3% das meninas acredita que, se as pessoas 

participassem mais de atividades associativas poderiam mudar muita coisa no nosso pas; 

18,0% deles e 9,4% delas nao acreditam; 7,2% e 9,4% que depende; e 2,4% e 1,9% NSINR, 

respectivamente. 

Na perspectiva dos tipos de escola, destaca-se que 67,8% das respostas dos estudantes das 

escolas privadas e 77,1% das escolas pblicas acreditam que, se as pessoas participassem 

mais de atividades associativas poderiam mudar muita coisa no nosso pas; 18,3% e 12,7% 

responderam que n谷o; e 11,4% e 7,9% assinalaram que depende, enquanto 2,5% e 2,3% 

NSINR, respectivamente. 

Em rela oa percep9乞o da participa o em atividades associativas, as meninas apresentaram 

ndices favorveis, em cerca de 6,9% a mais que os meninos; as diferenas tamb6m so 

favorveis s meninas no quesito depende, com 2,2%; as meninas apresentam i ndices 

menores de descrdito (8,6%), ou seja, a metade das respostas dos meninos. Quanto a s 

escolas, observa-se que os estudantes das escolas pblicas tem uma percep9ao mais positiva 

que os das escolas privadas (9,3% a mais). A diferen9a no quesito depende, com (3,5% a 

mais) para a escola privada; os estudantes das escolas p6blicas apresentam indices menores de 

descrdito (5,6%), ou seja, um tero das respostas dos estudantes das escolas privadas. Em 

relaao aos jovens da capital e do interior observou empate t6cnico nesta questo. 

Nesta dire9o, acredita-se que, se para a maioria dos jovens, a participa 谷o das pessoas em 

atividades poderia promover mudanas no pas, isto pode indicar que existe uma perspectiva 

de participaao ftitura dos jovens. Quanto a varivel sobre a participaao em atividades 

associativas para mudar o pas, as meninas e a escola p自blica apresentaram indices mais 

elevados de estoque de capital social que os meninos e a escola privada. 
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A recente literatura sobre capital social destaca que o mesmo tem efeitos ben6ficos no 

funcionamento das institui96es politicas, felicidade individual e crscimento econmico 

Tamb 6m incentiva o sucesso das redes de engajamento civico, confiana generalizada e 

normas de reciprocidade dentro da sociedade. No entanto pouco se sabe sobre tipos de 

atitudes e comportamentos gerados, pois a maioria dos estudos tem seu foco no papel das 

institui96es governamentais e sobre os efeitos das politicas pblicas (BRAITWAITE e LEVI 

1998; SKOCPOL 1999) (citados por PUTNAM (2000). 

A abordagem centrada na sociedade mostra com freqencia que a intera きo social 6 pr6- 

requisito para a criaao de confian9a generalizada e reciprocidade (PUTNAM, 2000). A 

l6gica da abordagem na sociedade implica que as associa6es desempenham uma fun9乞o na 

socializa 乞o, porque a intera o em associa96es voluntrias e as experiencias de coopera o 

socializam os membros para a democracia e ampliam as redes de parcerias 

A inten9乞o de investir mais na participaao futura, que inclui uma vasta gama de atividade de 

participaao poltica e civil,6 um pouco maior entre as meninas do que nos meninos da 

amostra. No entanto, observar-se-a posteriormente que a participaao politica ocupa um lugar 

pequeno no elenco de atividades comunit自rias. Pois participaao poltica exige um 

envolvimento na vida politica, como a adesao a um partido, participar das elei96es, contatar 

os politicos para saber sua opini乞o sobre os temas de interesse. E os jovens demonstram a 

inten9ao de investir apenas ocasionalmente nas atividades de significados civis e politicos. No 

entanto, cabe-se destacar que o percentual de jovens brasileiros que votaram nas u ltimas 

elei6es esta se elevando. Informa6es do Tribunal Superior Eleitoral indicam que, na 

"elei頭o de 2000, 43% dos adolescentes com 16 e 17 anos no Brasil tinham o titulo eleitoral 

Entre os adolescentes entrevistados na pesquisa A Voz do Adolescente, o resultado chegou a 

3 8,6% dos entrevistados" (UNTCEF, 2002, p.122). 

Segundo pesquisa da UNICEF (2002), entre os adolescentes em idade eleitoral, 41,3% 
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assinalaram que no participam das elei96es, porque acham que ainda no tem idade, 2 1,9% 

no participam porque no gostam de poltica e apenas 3,4% participam votando e fazendo 

campanha para candidato o candidato de suas prefer6ncia 

"O envolvimento dos jovens em associa6es comunitarias, gremios escolares, discuss6es 

sobre problemas do bairro, organiza 乞o de festas gincanas, revelam que 65% dos adolescentes 

entrevistados nunca participaram desse tipo de atividade" (UNICEF, 2002, p.124). Entre as 

13% atividades associativas assinaladas pelos jovens aparecem os grmios escolares e a 

organiza 議o de gincanas. Estes dados apontam a prec自ria participaao dos jovens na vida 

civica. 

A maior participaao na vida cvica no somente contribui para a forma 乞o dos cidados, mas 

propicia um contexto de confiana social na naao. A participaao poderia possibilitar o 

desenvolvimento de confiana e propiciar que a experi6ncias de mbitos restritos levem a 

participaao em grupos mais organizados para a valoriza 乞o do coletivo, "que podem 

estimular predisposi6es positivas em rela o a eficacia poltica de cada cidado" 

(BAQUERO, 2001, p. 40). 

Nesta dire9ao, torna-se pertinente examinar as predisposi6es dos jovens em participar de 

atividades associativas, pois pode ser um indicador de eficacia politica. Dessa forma, 

formulou-se a pergunta que indaga sobre: Se fosse convidado a participar de alguma 

atividade, voc6: participaria, depende, ou no participaria? Os resultados dos dados foram 

apresentados na Figura 24. 
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Figura 24 - Convite para participar de alguma atividade associativa (%) 

Fonte: dados da investiga恒o da autora (2002). 

Nota-se que o componente de efic自cia politica influencia na dimenso de participa9ao dos 

jovens brasileiros. Percebe-se que atitudes de pouca participa9ao vem acompanhadas de um 

reconhecimento latente de participa9ao futura. Ao mesmo tempo, os entrevistados 

reconhecem a necessidade de participar para mudar as coisas e os i ndices apontam para a 

inten9ao mediana de ampliar sua participa9ao flitura nas atividades associativas, caso fossem 

convidados, atitudes verificadas por meio dos dados coletados na amostra da presente 

pesquisa. 

A maioria ainda nao se sente segura para participar de alguma atividade, pois 61,4% 

responderam que depende; 30,6% participariam; enquanto 5,5% nao participariam e 2,5% 

NS/NR a questao. Hh, contudo, uma clara distin9ao entre a percep9ao subjetiva dos estudantes 

entrevistados de participarem das atividades associativas, e a sua disposi9ao de realmente 

participar nelas. A questao aberta de cunho qualitativo pode reforar esta an自lise 

Assim, quando foram questionados sobre o porque, observou-se que a maioria (61,4%) nao 

sabe ou no respondeu a questao. Entre os que responderam, destacam-se as seguintes 
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justificativas: 3,6% apontaram a falta de interesse; 1,3% dos entrevistados respondeu que no 

se importam de participar de. alguma atividade associativa; falta de tempo, 1,7%; depende da 

atividade, 18,0%; por gostar de participar 7,0%; promover mudan9as, 1,5%; intera o social, 

1,3%; outros, 4,3%. Estes dados indicam que os jovens brasileiros t6m uma predisposi9o 

para ampliar sua participaao poltica. No entanto, a sua socializa 乞o politica ainda nao 

incentiva e nem os prepara para atuarem nas quest6es pblicas. 

Em relaao ao tipo de escola, 18,8% dos estudantes das escolas privadas e 32,4% dos 

estudantes das escolas pblicas participariam de alguma atividade associativa se fossem 

convidados; depende foia resposta de 71,7% e 59,9% dos entrevistados; no participariam, 

6,3% e 5,4%; e NS/NR 3,3% e 2,3%, respectivamente. 

Parece significativo verificar que, com respeito s diferen9as de opini6es entre os g6neros da 

amostra, as meninas (33,9%) apresentam um ndice maior de predisposi9ao para a 

participa 谷o fI.itura do que os meninos (27,0%), ou seja, aceitariam participar de alguma 

atividade se fossem convidadas; 62,2% deles e 60,7% delas apresentaram uma predisposi9ao 

mediana; e nao participariam 7,8% dos meninos e 3,5% das meninas; apenas 3,0% e 1,9% 

NS/NR. 

Neste item, observou-se uma eficcia poltica maior na varivel de predisposi9ao para a 

participaao futura em atividades associativas dos jovens brasileiros. Os jovens das escolas 

pblicas apresentaram um i ndice maior que os das escolas privadas de eficacia politica, e as 

meninas apresentaram uma predisposiao maior que os meninos 

Em suma, os jovens t6m uma percep9乞o m6dia de que sua participa9ao teria alguma influencia 

nas quest6es da comunidade, por6m acredita-se que nao vem sendo socializados para a 

participa9谷o presente e efetiva nas associa96es e grupos de suas comunidades. Colabora para 

este comportamento o hibridismo da cultura poltica brasileira, que mescla elementos 

democrticos com autoritrios, segundo Schmidt (2000) 
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Sabe-se, por6m, que as associa6es exercem forte efeito sobre a socializaao poltica. As 

conseq6ncias da participa o em associa戸es mostram que a organiza 乞o dos membros 

amplia a democracia e atrai a participa9乞o dos no membros (STOLLE e H000HE, 2002, 

p.4) 

Almond e Verba (1963) (citado por STOLLE e H000HE, 2002, p.4), em pesquisa realizada 

nos EUA, ja apontavam que os membros das associa6es s谷o mais ativos politicamente, mais 

informados sobre politica e mais confiantes sobre sua habilidade de afetar a vida poltica, ou 

seja, t6m sentimentos de eficacia politica para a sustenta9ao das normas democrticas. O 

efeito da socializaao nas associa96es ocorre quando os membros convergem para a 

polarizaao entre a "sele9乞o e adapta9ao" dos membros nas organiza6es e a influencia e 

converg6ncia dos padr6es de valores dos membros das associa96es 

Os jovens estudantes das escolas pbblicas apresentaram ndices de estoques de capital social 

13,6% maiores que os da escola privada quanto a possibilidade de participaao fi.itura. A 

participaao em associa6es indica uma implica をo na vida comunitria do jovem,6 fator 

importante para o estreitamento dos laos sociais, bem como 6 indispensvel para o 

incremento do capital social entre eles. 

Enquanto a vida poltica ocupa um lugar pouco importante no elenco das atividades dos 

jovens na sociedade, as quest6es religiosas se mostram igualmente sem importncia na vida 

civil dos entrevistados. A participa 乞o constante em atividades religiosas, em geral pode 

ampliar a socializa 乞o no convvio em atividades associativas dos jovens. As igrejas 

costumam incentivar valores comunit自rios, tais como de confian9a e solidariedade em rela9o 

ao prximo. 

No entanto, percebe-se que essa participa9ao n乞o se vem consolidando na prtica dos jovens 

da amostra. Assim, a Figura 25 abaixo aponta para os i ndices de participaao dos jovens em 

associa6es religiosas. 
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Figura 25 - Participa9』o em associa戸o religiosa (%) 

Fonte: dados da investigaao da autora (2002). 

Na Figura 25 sobre participa9瓦o em associa9ao religiosa, a maioria dos jovens (75,5%) no 

participa; 18,4% participam e 6,1% NS/NR. Quando perguntados sobre de qual associa9o 

religiosa participavam, as respostas foram variadas: grupos de jovens, de estudos para a 

crisma, pastoral, associa9ao catlica, batista., quadrangular, catequese, entre outras. No 

entanto, a maioria assinalou NS/NR, com 82,9% das respostas. 

Segundo dados do ENEM (200) uma parte significativa dos jovens tem na religiao um eixo 

central de orienta9ao. Neste estudo, porem percebe-se uma participa9ao mediana dos jovens 

em associa96es religiosas. Apesar do baixo nivel geral de participa9ao efetiva, so as meninas 

e os estudantes das escolas pbblicas que apresentaram i ndices um pouco maiores de 

participa9o em atividades religiosas. 

"De fato, quase a totalidade dos participantes (99%) acredita em Deus ou tem alguma 

religiao". De um conjunto de valores positivos repassados por esta institui9ao tais como 

amizade, 6 tica, justi9a, igualdade e liberdade, 40,6% conferem o primeiro lugar em 

importncia a Deus e a religiao e 88% assinalaram que para conseguir alguma coisa na vidae 
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preciso ter f. A religiosidade dos jovens se manifesta em suas atitudes, 34% procuram padres 

e pastores para resolver problemas pessoais, mais de 37% pertencem a alguma igreja ou grupo 

religioso e 48% vai pelo menos uma vez por semana え  igreja (ENEM, 2001, p.45) 

Neste sentido, percebe-se que, apesar da presena marcante das crenas religiosas entre os 

jovens brasileiros, destacada na pesquisa do ENEM (2001), isto no indica um envolvimento 

e participaao efetiva nas associa6es religiosas, como mostram os dados desta pesquisa. No 

entanto, a igreja continua sendo a principal estrutura de participaao dos jovens, apontada por 

37,3% dos entrevistados; seguida do clube recreativo (18,6%); grupo de bairro (5,9%); grmio 

estudantil (5,1%); movimento social ONGs (4,8%); partido (3,7%) e sindicato (3,1%), 

(ENEM, 2001). 

Nesta dire9ao, observa-se que os jovens brasileiros s乞o pouco envolvidos com organiza6es 

politicas ou movimentos sociais. Contudo, sabe-se que a freqencia de participa9ao nas 

atividades associativas incentiva os membros a adquirir maiores niveis de confiana e 

tolerncia, demonstrando que a experiencia em participa o social tem efeitos nas atitudes 

civicas. 

No entanto, a baixa influencia da rela 乞o entre os estoques de capital social e participaao em 

associa6es religiosas fica ainda mais visvel com relaao a freqencia de participa 豆o dos 

jovens nas demais atividades associativas, como destaca a Figura 26 a seguir. 
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Figura 26 - Frequencia de participa o nas atividades associativas (%) 

Fonte: dados da investigaao da autora (2002). 

A Figura 26 destaca a frequencia da participa o dos jovens nas atividades associativas 

Passeios foram as atividades assinaladas pela maioria dos entrevistados (34,7%); as festas 

dan9antes aparecem em segundo lugar, com (26,3%) na frequencia de participa9ao dos jovens 

em atividades associativas. Do total de entrevistados que participam sempre; escolheram as 

associa96es desportivas (22,5%); atividades associativas religiosas (20,2%); atividades 

ligadas a s associa6es de estudantes (6,2%); atividades ligadas a s associa戸es comumtanaS 

(5,9%); associa6es tradicionalistas (3,9%); freqencia de participa9ao dos jovens nas ONGs 

(3,5%); a frequ6ncia de participa9ao dos jovens nas atividades ligadas a s associa96es 

sindicais, ou seja, (1,6%) do total de entrevistados 

Na Tabela 7 verificam-se as diferen9as entre as freqencias da participa9ao dos jovens nas 

atividades associativas entre os meninos e as meninas, no sentido de se fazer uma compara o 

de genero 



Tabela 7- Freqiencia de participa o dos jovens em atividades associativas (%) gnero (2002) 

Participa Sempre 
	

Participa s Vezes 
	

No Participa 
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GENERO 
1. Festas Danantes 
2. Passeios 
3. Desportivas 
4. Religiosas 
5. Tradicionalistas 
6. Partidos Politicos 
7. Estudantis 
8. Sindicais 
9. Comunit&rias 
10. Ongs 
Mdia Geral 

Meninos 	Meninas 
25,7 	26,8 
27,9 	40,8 
30,1 	15,9 
14,7 	25,2 
4,3 	3,6 
3,2 	1,5 
5,4 	6,8 
2,1 	1,1 
3,8 	6,0 
5,1 	2,2 
12,2 	12,9 

Meninos 
46,5 
53,3 
34,6 
35,4 
17,8 
11,1 
23,6 
9,5 
20,3 
8,4 
25,9 

Meninas 
47,5 
50,3 
33,3 
35,2 
20,2 
11,1 
29,5 
9,4 
30,9 
10,1 
27,7 

MPfliflfls 

23,4 
11,1 
25,8 
39,7 
66,3 
73,1 
59,7 
76,1 
62,4 
15,7 
45,3 

Meninas 
21,2 
5,0 
42,0 
31,1 
65,2 
78,2 
54,7 
79,3 
53,6 
14,7 
44,5 

Fonte: dados da investigaao da autora (2002) 

Na perspectiva de genero sobre a freqiencia de participaao em atividades associativas, 

observa-se apresentam, em mdia, de (13,4%) para os meninos e de (14,2%) para as meninas 

que participam sempre; participam え  s vezes (27,6%) dos meninos e (29,6%) das meninas; 

entre os que no participam, a mdia 6 de (48,9%) para os meninos e (40,8%) para as 

meninas. Destaca-se um nivel de participaao um pouco maior entre as meninas nos quesitos 

participa sempre e a s vezes (2,8%); no entanto, a m6dia dos meninos que no participam se 

amplia para (8,1%) em relaao a s meninas. Os meninos participam mais de associa6es 

desportivas, Ongs, tradicionalistas e sindicais. As meninas, por sua vez, participam mais de 

passeios, festas danantes, associa6es religiosas, estudantis e comunitrias. Portanto, no 

indicador sobre freq絶ncia de participa 乞o em atividades associativas, as meninas 

apresentaram um i ndice um pouco mais elevado de estoque de capital social do que os 

menmos. 

No sentido de verificar qual tipo de escola (privada ou pblica) vem incentivando a eleva o 

dos ndices de capital social entre os jovens na varivel sobre a freqi6ncia de participa o em 

atividades associativas, destaca-se a compara9o dos dados na Tabela 8 a seguir 
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Tabela 8- Freqiencia de participa o dos jovens em atividades associativas (%) tipo de escola (2002) 

Participa Sempre Participa s Vezes No Participa 
GNERO Pnvada Phblica Privada P自blica Privada Pblica 
1. Festas Danantes 29,2 25,9 58,3 44,9 11,8 23,6 
2. Passeios 32,0 35,1 58,5 50,7 8,1 7,8 
3. Desportivas 29,3 21,5 41,0 32,7 27,1 35,7 
4. Religiosas 12,5 21,4 46,3 34,8 39,3 34,6 
5. Tradicionalistas 4,8 3,8 26,4 18,0 64,1 65,8 
6. Partidos Politicos 1,5 2,4 8,1 11,5 88,3 73,9 
7. Estudantis 2,2 6,8 26,4 26,7 67,8 55,5 
8. Sindicais 1,1 1,6 11,4 9,1 84,2 76,8 
9. Comunitrias 4,4 6,1 26,0 26,0 67,4 56,2 
10. Ongs 4,0 3,5 11,0 9,0 79,5 70,7 
Mdia Geral 12,1 12,8 31,3 26,3 53,7 50,0 
Fonte: dados da investiga きo da autora (2002). 

Em relaao ao tipo de escola quanto え  participa をo dos jovens em atividades associativas, 

observou-se que os passeios t6m a preferncia de todos tamb6m em rela5o ao tipo de escola. 

De maneira geral, as escolas privadas e pblicas apresentam ndice semelhante de freqencia 

de participaao em atividades associativas. Destaca-se, porm, que a participa 乞o em 

associa96es estudantis 6 maior entre os estudantes das escolas pblicas, com diferen9a de 

(4,6%); associa96es religiosas (8,9%); bem como em associa6es comunitrias, em partidos 

polticos, associa6es sindicais e passeios, enquanto os estudantes das escolas privadas 

destacam-se na freq6ncia de participaao em festas danantes (3,3%); associa96es 

desportivas (7,8%); associa96es tradicionalistas e ongs. De modo geral, os estudantes das 

escolas privadas (5,0%) tem mais de participaao espordica nas atividades e (3,7%) mais no 

quesito no participa. 

Nesta dire9o, observa-se uma pequena tendencia de frequ6ncia de participaao em atividades 

associativas relativas ao campo poltico tradicional entre os estudantes das escolas pblicas, e 

uma tend6ncia para atividades recreativas e festas para os alunos das escolas privadas 

Sabe-se que variveis demogrficas e hist6ricas influenciam na cultura e socializa9をo poltica 

dos jovens. Nesta dire9ao, a Tabela IX compara a freq6ncia de participa9o dos jovens em 
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atividades associativas verificadas em relaao a s repostas dos jovens da Capital (Curitiba) e 

do Interior (Cascavel) 

Tabela 9- Freqencia de participaao dos jovens em atividades associativas (%) capital x interior (2002) 

Participa Sempre Participa s vezes No Participa 
Capital X Interior Capital Interior Capital Interior Capital Interior 
1. Festas Danantes 25,6 28,9 44,9 47,1 25,7 17,7 
2. Passeios 37,3 32,2 50,5 51,9 7,6 7,7 
3. Desportivas 23,8 21,0 35,0 32,4 33,9 35,0 
4. Religiosas 20,5 19,7 34,5 37,1 38,2 32,8 
5. Tradicionalistas 3,1 4,8 17,1 21,7 70,4 58,9 
6. Partidos Politicos 2,8 1,9 10,7 11,5 77,6 73,3 
7. Estudantis 6,1 6,0 24,6 29,2 60,8 52,6 
8. Sindicais 1,7 1,4 7,8 10,9 81,4 73,5 
9. Comunitrias 5,5 6,4 25,3 28,0 60,7 52,6 
10. Ongs 3,1 4,0 10,2 8,2 73,4 69,7 
Mdia Geral 12,9 12,6 26,0 27,8 52,9 47,3 
Fonte: Dados da pesquisa da autora (2002) 

A opiniao dos jovens com rela 乞oa freq6ncia de participa をo em atividades associativas nos 

dados comparados entre Capital e Interior nをo demonstra grandes altera6es. Merece 

destaque, no item participa sempre, que os jovens da capital priorizam a participa o em 

passeios (3 7,3%) e associa96es desportivas (23,8%). Os jovens do interior preferem participar 

de festas danantes, associa6es tradicionalistas e comunitrias. 

Na segunda op9ao, participa s vezes sao quase identicas as escolhas. Destaca-se a maior 

participaao religiosa, tradicionalista, estudantil, sindical e comunit言ria dos jovens do interior 

Na terceira, no participa, observa-se que os jovens da capital participam menos de atividades 

religiosas, tradicionalistas, partidos polticos, associa6es estudantis, sindicais, comunitrias e 

ongs. Entretanto, de maneira geral, observa-se que, na vari合vel participaao os jovens do 

interior possuem indices similares aos jovens da capital social. 

Observou-se que a socializaao poltica, at6 o presente momento, no vem incentivando nos 

jovens sentimentos e comportamentos relacionados a importncia da frequencia de 

participa 乞o em atividades associativas e polticas, e isto no propicia a estocagem de capital 
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social na comunidade, visto que a participa o dos jovens 6 baixa e espordica 

A participa 乞o nas atividades sociais e polticas na vida adulta 6 influenciada pelo processo de 

socializaao poltica que incentiva a participa o nas associa6es na juventude (NEWTON, 

1997). A vida familiar, o trabalho, vida social informal, assistir televisao e ir para escola, so 

atividades preferidas pela maioria dos cidadaos. 

In fact within the reference frame of political socialization studies, we would expect 
that secondary socialization experiences, socialization occurring later in the life 
cycle, will have a less lasting impact, as they happen in a later phase of life cycle, 
will have a less lasting impact, as they happen in a later phase of life and most of 
these experiences are rather short-lived and not necessarily influential to 
substantially change or shape people's attitudes and behaviors (STOLLE e 
HOOGHE, 2002, p.分  

Na pesquisa de Schmidt (2000, p.2'12-3), a compara 乞o feita entre pais e filhos mostra que, 

em parte, os adultos apresentam op96es mais amplas de participa 乞o nas greves, reuni6es de 

partidos politicos, reuni乞o politica de estudantes, sindicatos e associa6es de moradores. Em 

outras op96es, os i ndices dos jovens sao maiores, tais como nas manifesta⑩es de rua, 

movimento ecol6gico, pastoral da juventude e movimento contra o racismo, pois se acredita 

ser efeito da gera 乞o juvenil dos anos 1990. 

"No caso de organiza6es de direitos humanos e movimento feminista, os ndices so 

semelhantes. A taxa de adultos que nunca participaram de nenhuma atividade ou organizaao 

poltica (14,6%)6 um tanto inferior a taxa de jovens (18,9%)". Sabe-se que, na idade adulta, 

as possibilidades de participa o se ampliam, influenciadas, porm, pelas circunstancias 

sociais e hist6ricas de cada geraao. 



270 

"O afastamento dos cidadaos do conjunto de institui96es polticas do pas 6 caracterizado pelo 

conceito de O'Donnel de democracia delegativa", onde a participaao politica fica restrita ao 

voto e nao se ampliam os espaos de participa9乞o poltica efetiva (SCHMIDT, 2000, p.2'75) 

Nesta dire 乞o, a participaao poltica 6 uma determinante do capital sociaL Assim, no 

prximo item verifica-se a participa をo politica convencional dos jovens no Brasil 

6.3 Participa麟o Poltica e Cidadania 

Observou-se, no item anterior, que a participa o dos jovens em associa6es aponta para um 

acr6scimo frgil dos ndices de capital social. No entanto, as pesquisas anteriores jh 

apontavam para uma baixa participaao dos jovens na poltica convencional 

A fim de aproffindar a an自lise, buscou-se, por meio de indicadores convencionais mais 

comumente utilizados e relacionados com o processo eleitoral e a cultura poltica, avaliar a 

participa をo poltica dos jovens, questionando-os com a seguinte quest乞o: Em poca de 

elei96es, voce participa em algumas das atividades listadas abaixo? As escolhas foram 

ilustradas na Figura 27, a seguir. 
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Figura 27 ・  Participa9ao poltica convencional (%) 

Fonte: Nazzari (1995). 

Verificou-se que a participa戸o poltica dos jovens 6 muito limitada. Em geral nao participam 

de eventos politicos, muito menos colaboram com candidatos ou partidos. Os comicios ainda 

so os mais frequentados, com (44,6%), dado importante quando se leva em conta a 

participa9ao em eventos p立blicos 

As participa96es efetivas, mais ideol6gicas, sao fracas, como demonstram os dados sobre 

colar cartazes, com (80,3%) na resposta nao. O indicador colaborar diretamente 6 baixo, pois 

(73,6%) nao colaboraram., o que demonstra fragilidade de orienta96es politicas participativas 

O indicador sobre a participa9ao em debates em bairros aponta que (75,5%) no participam 

Isto aponta para a dificuldade de se incrementar a confian9a e cooperaao e de ampliar o 

capital social entre os jovens da pesquisa em relaao ao engajamento em atividades de 

participa9ao poltica convencional. 

No entanto a frequencia mais significativa esth nos indicadores televisivos, como horario 

politico, onde (75,7%) o assistem e os debates na TV, onde (62,9%) os assistem. Esses 
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indicadores destacam a influ6ncia que a midia eletrnica t6m nos assuntos sobre politica e a 

importncia dos meios de comunicaao de massa sobre o processo de socializa 豆o dos jovens 

que poderiam determinar comportamentos de pctrticqxzdo poltica mais eficazes (NAZZARI, 

1995, p.180). 

Assim, observou-se que o i ndice de participa9ao poltica convencional dos jovens 6 baixo. A 

televisao 6 a ag6ncia socializadora que exerce maior influ6ncia sobre as atitudes polticas. A 

falta de um envolvimento mais expressivo nas quest6es politicas nao favorece a liga o desta 

vari自vel com a amplia o do capital social e fortalecimento da democracia. Neste sentido, 

importante comparar estes resultados com os das pesquisas posteriores (1995 e 2002), no 

sentido de verificar se houve altera9ao no comportamento poltico dos jovens brasileiros. Para 

tal, os mesmo responderam a pergunta: De que atividades sociopoliticas listadas abaixo voce 

costuma participas? Marque as duas de que voc6 mais participa (Figura 28) 
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Figura 28 - Atividades sociopoliticas de que costuma participar (%) 

Fonte: dados da investiga頭o da autora (2002). 

As respostas desta questo reforam a permanencia de um comportamento nao participativo 

entre os jovens. A maioria respondeu que nao participa, com 41,6% na primeira op9ao e 51% 

na segunda op9ao. Os entrevistados participam de comicios (20,2%), de conselhos escolares 

(11,0%) e de manifesta96es (9,5%); e, na segunda op9ao, de conselhos escolares (8,9%); de 

gremio estudantil (6,2%) e de manifesta96es (5,4%) 

Entre a maioria que nao participa, 66,3% na apontaram os motivos. Entre os que apontaram, 

22,0% responderam que falta interesse; 1,2% que no se importam; 2,4% que falta tempo; 

falta de estmulo e oportunidade, 4,8%; e outros, 3,3% 

Em ambos os estudos comparados, observou-se que os jovens nao sao incentivadosa 

participa9ao politica na escola, principal local de socializa頭o. A inser9ao dos gremios 

estudantis apresenta caractersticas similares: no primeiro apenas 7,4% dos estudantes 

participam do gr6mio na sua escola, enquanto 61% responderam que no participam 
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(SCHIMDT, 2000); no segundo, 75,7% responderam que no pertencem a organizaao 

estudantil, apesar de 78,1% acharem importante a participaao dos estudantes em alguma 

organiza 乞o estudantil (NAZZART, 1995). 

Sobre a participa o poltica convencional, os resultados da pesquisa de Schimdt (2000, 

p.225) "mostram que 81,1% dos estudantes da amostra tiveram alguma participa9ao em 

atividades ou organiza6es polticas, restando 18,9 % excluidos de qualquer envolvimento" 

Embora nをo se saiba como e as circunstancias deste envolvimento, a participa o por si s66 

importante elemento. Neste sentido, acredita-se que a disseminaao de informa6es sobre 

direitos humanos, ecologia e movimentos sociais, em geral, colaboraram para ampliar a 

participaao poltica dos jovens brasileiros em outros espaos democrticos. "Quantoa 

participaao poltica convencional em campanhas eleitorais, 27,2% dos jovens brasileiros ja 

participaram". 

A pesquisa de Nazzari (1995), realizada no Paran, aponta apenas 38,2 % de participa9o 

poltica convencional em pocas de elei96es. Porm, o instrumento no aponta a participa 乞o 

em atividades e organiza96es polticas em outros espaos democrticos. Neste estudo, sobre a 

participaao dos jovens nos partidos polticos, observa-se que, entre os 75,8% que nao 

participam, 73,1% sao meninos e 78,2% sao meninas. Entre os 2,3% que participam, 3,2% so 

meninos e 1,5% sao meninas; dos 11,1% que participam a s vezes. 11,1% s乞o meninos e 

11,1% de meninas; e dos 10,8% dos entrevistados que NSINR 12,6% sao meninos e 9,2% so 

meninas. Estes dados apontam para a influencia cultural sobre o compo4amento dos jovens, 

onde o espao pblico e o poder sao ainda de alada dos homens 

Com rela9ao a quest乞o de genero, outros dados s乞o importantes, os meninos participam mais 

dos comicios (20,5%) do que as meninas (20,1%); das manifesta6es (9,9%) e (9,2%); grmio 

estudantil (2,8%) e (1,8%); do oramento participativo (1,0%) e (0,4%) respectivamente. As 

meninas participam mais das discuss6es do centro comunitrio com 4,6% das respostas e os 
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meninos 2,7%; dos conselhos escolares, 12,5% das meninas e 9,4% dos meninos; não 

participam 42,5% dos meninos e 40,8% das meninas; 11,4% dos meninos e 10,6% das 

meninas NSINR. 

Em relação ao tipo de escola, os estudantes das escolas públicas apontam como primeira 

opção a participação em comícios, com 21,7% das respostas contra 10,0% da escola privada; 

em manifestações, 9,9% contra 7,0%; em conselhos escolares 12,8% contra 10,8%; em 

discussões em centro comunitários, 4,0% contra 1,8%, respectivamente. Quanto à 

participação no grêmio estudantil, houve empate, com 2,2% cada; orçamento participativo, 

O, 7% contra 0,4%; outro, O, 7% e 1,8%; não participa, 39,1% e 58,7% e, NSINR 10,9% e 

5,5%, respectivamente. 

No geral, quanto às diferenças de participação em atividades associativas, os jovens do 

interior apresentam índices superiores de participação de (10,5% a mais) que os jovens da 

capital, principalmente em comícios (28,3%) contra (13,1%). Os jovens da capital costumam 

participara mais de manifestações (11,7%) contra (7,0%) dos jovens do interior. 

Observa-se que as meninas participam mais de atividades sociopolíticas ligadas às questões 

do cotidiano do bairro e da escola, em espaços delimitados e que influenciam diretamente em 

suas vidas, enquanto os meninos participam do espaço público mais amplo, tal como em 

manifestações e comícios. 

No geral, as meninas participam um pouco mais que os meninos em atividades sociopolíticas, 

Assim, neste item, elas vêm apresentando um pequeno percentual positivo de capital social 

em relação a eles. A participação em atividades associativas é maior nas escolas públicas e no 

interior, portanto estes apresentaram estoques maiores de capital social na variável 

participação política. Neste sentido, um tema que pode contribuir para a compreensão desta 

questão é o item que destaca os sentimentos de eficácia política dos jovens brasileiros e seu 

impacto nos índices de capital social. 
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6.3.1 Eficcia politica e capital social 

Analisados os dados sobre a familia, no Capitulo III, observou-se que 48,5% dos jovens 

concordam que as pessoas de sua familia nao tem influencia nas decis6es do governo, 6 1,3% 

acham que as pessoas deveriam ter mais influ6ncia nas decis6es do governo, enquanto 44% 

discordam e 7,5% no sabem ou nao responderam. Os i ndices de eficacia politica apontam 

para um acr6scimo significativo. Como i ndice complementar, esta a importncia da 

participaao dos jovens na politica, destaque na Figura 29, a seguir 

Figura 29 - Importancia da participa9きo dos jovens na poltica (%) 

Fonte: dados da investigaao da autora (2002). 

Em rela9ao a importancia da participa9ao dos jovens na politica, 59,4% concordam que6 

importante, enquanto que 9,4% responderam que nao, 29,7% assinalaram que depende e 

NS/NR somam 1,5% apenas. Na 6 tica de g6nero, 57,9% dos meninos e 60,5% das meninas 

acham importante a participa9ao na politica; depende para 28,4% meninos e para 31,0% das 
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meninas; no para 12,4% dos meninos e 6,8% das meninas; 1,3% dos meninos e 3,5% das 

meninas NSINR. 

Em rela9o ao tipo de escola, 47,1% dos estudantes das escolas privadas e 61,2% das escolas 

phblicas acham importante os jovens participarem da politica; depende 3 7,9% e 28,4%; n言o 

13,2% e 8,8% e NSINR 1,9% e 1,5%, respectivamente. 

Sobre a percep9o da importncia da participa 乞o poltica os jovens da capital apresentam 

indices mais favorveis que os jovens do interior, ou seja, uma diferen9a de (9,7%). Os jovens 

do interior apresentam insegurana quanto a este ponto verificada no item depende (7,8% a 

nais) que os da capital. 

Observa-se que a maioria reconhece a importancia de se participar na poltica e isto sugere 

uma inten9谷o para a participa をo fiitura. A diferena entre os sexos 6 de 2,6% a mais do 

reconhecimento da importncia de participaao poltica para as meninas, e na categoria 

depende tamb6m as meninas superam os meninos em 2,6%. Em relaao ao tipo de escola, os 

estudantes das escolas pbblicas apresentam indices mais favorveis sobre a importncia da 

participaao que os das escolas privadas, ou seja, uma diferena de 14,1% a mais na 

afirma9ao sim e 4,4% a menos nas afirma6es no; no quesito depende, os estudantes das 

escolas privadas assinalaram uma diferena a mais de 9,5% em rela9ao aos da escola pblica. 

Quanto aos indices regionais os jovens da capital apresentaram i ndices mais favorveis de 

eficcia politica 

Neste item, observa-se novamente uma distinao entre a disposi9乞o dos estudantes 

entrevistados de participarem de atividades sociopolticas e sua percep9ao sobre a necessidade 

subjetiva de participa 乞o nelas. A contradi9ao esta no fato de acharem importante participar, 

sem que isso se concretize na prtica. Neste sentido, os dados apontam para a existencia de 

uma falha no processo de socializa 乞o politica dos jovens brasileiros. Contudo6 importante 

considerar que as meninas, os estudantes das escolas publicas e da capital apresentam 
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estoques um pouco maiores de capital social que os meninos, os estudantes das escolas 

privadas e do interior. Nesta dire9ao, procurou-se verificar de maneira qualitativa qual a 

percep9ao dos jovens sobre a importancia da participa9ao poltica da juventude, analisada na 

Figura 30 a seguir 

Figura 30 - Porque ぐ  importante a participa弾o dos jovens na politica (%) 

Fonte: dados da investiga頭o da autora (2002) 

A maioria nao soube identificar o porque de ser importante a participa車o politica dos jovens 

Ao mesmo tempo que reconhecem a importancia desta atitude, nao vislumbram formas de 

como efetivamente participar. Os dados sugerem que os adolescentes internalizam formas 

id6nticas tanto em rela9ao a forma como no conteldo, tanto em rela9ao aos procedimentos 

quanto na dimensao social, em rela9ao a importancia da participa9ao dos jovens na politica 

Assim, observou-se que a motiva車o por meio da socializa9o politica pode alterar a 

participa車o politica dos jovens e ampliar as redes de capital social na comunidade. Para tal, 

foram questionados se: Atualmente nao hh motiva9ao para os jovens participarem de 

atividades com outras pessoas? 
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‘簿麟’ 
NSINR Discorda Concorda 

Figura 31 - Motivaao para os jovens participarem de atividades com outras pessoas (%) 

Fonte: dados da pesquisa da autora (2002). 

Os dados indicam que 46,6% dos entrevistados concordam que atualmente nao ha motiva9o 

para os jovens participarem de atividades com outras pessoas; 47,8% discordam e 5,6% 

NS/NR. Entre os porqus, os jovens assinalaram: 5,2%, o individualismo; 9,7% afirmam que 

o jovem nao e respeitado; 6,7% tem senso de anomia; 2,9% pensam na coletividade; 7,6% que 

os jovens tem direitos iguais; participa porque acredita na mudan9a 15,7%; outro 10,5%; e 

41,5% NS/NR. 

Os jovens, em geral, mostram certa homogeneidade de avalia96es sobre as variaveis do 

conceito de capital social. Na maioria das vezes, optam pela indiferen9a, tanto nos temas 

p自blicos como nos da vida privada. No entanto, existem premissas basicas que relacionam o 

conceito de capital social com a conserva9ao dos bens p自blicos, tema do pr6ximo item 
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6.3.2 Respeito aos bens pblicos 

Na pesquisa anterior (1995), em rela9ao え  atitude das pessoas frente a ameaa da 

deteriorizaao dos bens publicos, foram detectadas incongru6ncias nas respostas dos 

cruzamentos entre a teoria e a aao referente aos bens pblicos. 

A maioria ou 72,4% responderam que os bens pblicos relacionados na pesquisa, tais como 

bancos de praa, orethes, placas de trnsito, livros de bibliotecas pblicas, sao da 

comunidade; 14,2% que sao seus, ou no t6m dono; 6,1% que sao do governo, e 4,3% nao 

sabem ou no responderam. 

No entanto, quando se comparou com a quest乞o: "Se voc6 esta passando pela rua e v algu6m 

estragando um orelho, o que voc6 faz?". Nota-se que o comportamento 6 contradit6rio, 

sendo que 39,4% assinalaram que deixariam estragar, porque nao adianta reclamar, ou seja, 

por um lado tem a consciencia de que esses bens so da comunidade, por outro lado, como 

no confiam nas institui96es, preferem no reclamar e passam indiferentes diante do fato. Por 

sua vez, 36,9% chamariam algu6m da policia; 18,9% pediriam para a pessoa parar de estragar 

e 4,8% no sabem ou nao responderam. 

Os jovens tem como modelo uma sociedade onde se 6 conivente com a falta de respeito com 

os bens pblicos, e a no9ao de comunidade no 6 respeitada na pratica, nem pelas institui96es, 

nem pelos indivduos que a comp6em. H grande tolerncia e indiferena com o descaso das 

coisas da comunidade. H falta de cuidado e preserva o, convertidos politicamente em 

cinismo, apatia, desrespeito e falta de capital social. Neste estudo observa-se que houve 

algumas altera6es no comportamento dos jovens em rela9ao a atitude frente a destrui9ao dos 

bens phblicos, destaque da Figura 32 a seguir 
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Figura 32 - Atitude frente a destrui弾o de alguma propriedade p自blica (%) 

Fonte: dados da pesquisa da autora (2002). 

Quando questionados sobre o que fariam se assistissem a destrui9ao de alguma propriedade 

publica como um orelhao, abrigo de 6 nibus ou placa de sinaliza9ao, 28,5% responderam que 

no fariam nada; 22,4%, que tentariam falar diretamente com a pessoa que estivesse tendo a 

atitude; 25,1%, que formariam um grupo para procurar conscientizar as pessoas da 

necessidade de conserva95o dos bens p6blicos; 6,8% responderam que, se as pessoas nao se 

importam por que eles (os jovens) deveriam se importar; 9,1% chamariam a policia ou alguma 

autoridade competente; 5,6% responderam outros e 2,5% NS/NR 

A diminui悼o de 10,9% entre os que nao fariam nada frente a destrui9ao dos bens publicos 

apresenta uma altera9ao favoravel em rela9ao aos i ndices de capital social dos jovens 

entrevistados. 

Por sua vez, a tentativa de falar com a pessoa subiu de 18,9% para 22,4%. Por sua vez, os 

36・ 9% que chamariam a policia na pesquisa de (1995) passou para (9,1%) em (2002). Este 
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dado revela o crescente descr6dito pela autoridade competente para resolver a questao,6 isto e 

muito negativo para os estoques de capital social, pois, al6m da desconfiana, geram 

insegurana e vulnerabilidade entre os jovens 

Com relaao a importncia da polcia para a sociedade, varia pouco o ndice de citaao" nas 

diferentes raas. "A rejei9乞o え  policia como institui9谷o foi expressa nas respostas de 16,9% 

dos adolescentes identificados como pretos", 13% entre amarelos e pardo e 11,5% de brancos 

Para "79,4% das garotas e 77,7% dos garotos consideraram a policia uma institui9o 

importante para a sociedade. Os l ndices de rejei9谷o (no-importncia da institui9ao) ficam em 

13.2% entre os meninos e 12,7% entre as meninas", a indiferen9a 6 de 4% dos entrevistados 

em ambos os sexos (UNICEF, 2002, p.12l) 

Tamb6m se percebe, nas respostas de 25,1% dos jovens que fariam um grupo para 

conscientizar as pessoas, que existe uma tendencia de unia participa 乞o maior da sociedade 

No entanto, acredita-se que este se fator deve mais ao descrdito nas institui96e5 competentes, 

e menos a conscientiza o de participa 乞o da sociedade nos problemas de ordem pblica 

Neste item observou-se que o ndice de capital social aliado a conserva o dos bens pblicos 

evoluiu positivamente. Contudo, necessita-se de maiores avanos para a ampliaao da 

credibilidade nas institui96es que defendam e preservem os interesses pblicos. Para tal, a 

avalia 乞o do governo e do sistema politico podera colaborar para a anlise dos estoques de 

capital social entre os jovens brasileiros 
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6.4 Avalia恒o do Governo e do Sistema Poltico 

Mudanas na opini乞o pblica sobre a confiana no governo tem, chamado aten o dos 

estudiosos desde a d6cada de 1960, que empreendem estudos para a avalia o dos governos e 

desempenho do sistema politico para intermediar as demandas e as rela6es das sociedades 

atuais. 

Os primeiros debates discutiam se a queda na confiana refletia o descr6dito no regime ou 

sistema politico (MuLLER, 1974a; 1974b), ou se refletia simplesmente a insatisfa o com 

lideres politicos (CITR1N, 1974, CITRIN et ai. 1975). Estudos subseqentes apontaram para 

vrios outros fatores. Para Nye (1997), os fatores sao econ6micos, socioculturais ou polticos 

(CHANLEY; RUDOLPH e RAHN, 2001) 

Num primeiro momento, os estudos sugeriam que a confian9a no governo 6 influenciada pela 

performance da economia e avalia 乞o da economia pelos cidadaos. Num segundo momento, a 

queda na ccrnflana tem sido atribuIda a fatores culturais, tais como o aumento da 

criminalidade e pobreza infantil. Por ltimo, "a confiana no governo tem sido ligada a 

numerosos fatores politicos, incluindo a avaliaao das institui96es, o crescente nmero de 

esc合ndalos politicos e o aumento da aten9ao da midia nos casos de esc含ndalos e corrup9ao" 

(CHANLEY; RUDOLPH e RABIN, 2001, p. 2). 

Nos estudos de cultura e socializaao poltica, as vari自veis principais para verificar os i ndices 

de participaao dos cidadaos, contempladas em uma s6rie de quest6es que procuram detectar 

os ndices de percep9ao sobre a eficacia poltica dos cidad乞os, sao: influ6ncia nas decis6es das 

institui96es e governo, interesse por poltica e credibilidade nos personagens e no sistema 

politico. 
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Aliados s variveis de socializa 谷o politica est乞o os indicadores que podem colaborar no 

incremento do capital social, quais sejam: o entendimento e interesse por politica, que 

ampliam os ndices de confiana social e influ6ncia das pessoas nas a6es do governo, bem 

como methoram a cooperaao sistemica e a participa 乞o politica. Para tal, neste estudo 

procura-se avaliar a credibilidade dos politicos e sua atua 谷o depois de eleitos. O interesse por 

politica pode incentivar a participa 谷o e o envolvimento dos jovens na comunidade, e faze-los 

interagir com as boas polticas pblicas. Neste sentido, a amplia o dos indices de capital 

social 6 fundamental para o aprimoramento da democracia 

Enquanto um bom governo pode favorecer o interesse por politica e credibilidade nos 

polticos e no sistema democrtico, inversamente os esc含ndalos politicos tamb6m tem um 

impacto negativo sobre os l ndices de confiana no governo, desde quando a mdia tem 

ampliado suas aten6es aos escndalos politicos, especificamente desde o caso de Watergate 

nos Estados Unidos, e desde a abertura e democratizaao na Amrica Latina 

Leva-se em conta o aperfei9oamento da democracia em nosso pas, a vit6ria nas elei戸es de 

2000 e 2002 por partidos de esquerda, potencializados pelos u ltimos acontecimentos que 

incitaram urna necessidade de mudana na dire9ao poltica nacional. A mudana 6 contra 

fatos tais como, os escndalos que envol
veram tanto o executivo como o legislativo . . e q

ue 

contnbuiram 
p
ara fortalecer o descredito destes politicos e do modelo politico 

p
ra do ate 

ent乞o, bem como, a fragilidade hist6rica de nossas institui96es democrticas 

Tendo em vista essa problemtica, nesta se9ao, procurou-se entender como os jovens vem 

incorporando em seus valores e comportamentos essas mudanas recentes. As freq6ncias 

levantadas por Nazzari (1995) sobre a percep9o dos jovens em r議9谷o a itens polticos esto 

destacadas na Figura 33 a seguir na questao sobre o que os jovens acham a respeito das 

seguintes afirma6es sobre assuntos polticos? 



■Concorda UDiscorda UNSINR 

85.4 

AT~“~山  
“●‘~ 

日 α “su”山~・  C ト~””Te TecTeTTee Te 加  o （、~co5m，~””」価s 
m血n叫‘c一“’・pa ー女巧_●cos p×w● c．冒“，一”，，啄，“ 

s5り“s 「‘om‘~“s・” n叫  n1 S・・●馴・”・ pm'm 叱〕 	a」甲” 
m'mOm" 

Ea●●加~●”m~m〕  
reSTes sTeS~I● Te 
~●~●● cab o 4"o 

P050 cear e 505Q50 

F Pssso50 porn ee deTeste 
TenSo r* Te n01000 

n'‘●● ms的加sma”●m 

Figura 33 - Influencia, eficacia e credibilidade politica 

Fonte: Nazzari (1995). 

Segundo Na z7ari (1995 'p.1 81) o que chama a aten9ao na Figura 33 acima d a primeira 

questao (A), "onde o numero dos que discordam de que todos os politicos sejam corruptos6 

de 57,8% contra 37,9% que concordam, e, apenas, 4,3% nao responderam". Quando as 

respostas sao comparadas a outras pesquisas, como a do CEDEC-Data Folha, do trabalho de 

Cardoso (1990) (citada por NAZZARI, 1995), a maioria dos jovens nao confia nos 

representantes do povo, duvida at6 mesmo de sua lealdade a s parentelas, onde apontam que, 

para 66% dos jovens entrevistados, corrup9ao e politica andam juntas 

Nessa pesquisa (1995), contudo, a categoria (D), sobre as promessas no cumpridas e falta de 

lealdade 6 expressivo, com 85,4% que concordam e 7,3% que no concordam. No 

cruzamento, as variveis (A) e (D) s瓦o controversas, pois, ao mesmo tempo em que a maioria 
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discordava de que todos os polticos s乞o corruptos, ao mesmo tempo em que no faziam 

liga 乞o com a seriedade, a fidelidade e o respeito do candidato ao seu programa de governo ao 

mesmo tempo, contudo, a maioria concordava que os politicos no cumprem as promessas 

feitas em campanha. 

O que importa saber, no entanto,6 se a falta de interesse por politica, a falta de lealdade dos 

polticos, a falta de atendimento s quest6es populares, tem a ver com o modelo democrtico 

ou significa desilus乞o com o sistema representativo e compromete a participa 乞o poltica e a 

democracia. 

Os jovens confiam no sistema democrtico em geral. Para decidir, a maioria acredita que o 

pas methoraria se o povo tivesse mais influencia no poder decis6rio. Al6m disso, observa-se 

o interesse pelo tema pela propor 乞o de no respostas. Entre os que s乞o indiferentes a poltica, 

boa parte concorda que uma maior influencia das pessoas seria salutar para a democracia 

Quest乞o complementar aos dados relacionados, a confiana nas institui96es foi dada nas 

repostas dos jovens sobre corrup9乞o, onde a opiniきo destes, na pesquisa de Nazzari (1995) 

registrou que algumas pessoas acham que a desonestidade acontece s no governo; outras, 

que ela existe tanto no governo como na sociedade brasileira. Dos jovens entrevistados na 

ocasio, 3,0% acham que a corrup9o existe s6 no governo; 2,4% que existe s6 na sociedade; 

1,6% acha que no existe; 4,8% se mantiveram indiferentes, porm maioria (88,2%) concorda 

que ela existe tanto no governo como na sociedade 

Quanto a s quest6es que indiquem mais diretamente a eficacia politica, nota-se uma pequena 

percep9ao de possibilidade de efetiva participaao poltica. Para tanto foi apresentada uma 

s6rie de afirma6es para que os estudantes respondessem se concordam ou nao com elas 

Frente a afirma 乞o analisada na Figura 34 sobre: "os assuntos relacionados a poltica so 

muito complicados e que no despertam o interesse das pessoas". Os jovens apontaram que 
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24,5% concordam e 49,1% concordam em parte, e apenas 14,3% discordam, o que indica 

pouca disposi9ao a participa9ao politica e pouca ampliaao dos i ndices de capital social 

Destaca-se que os desvios nos comportamento dos politicos continuam interferindo de modo 

desfavor自vel para o fortalecimento das institui96es democrticas e para a ampliaao da 

confian9a dos jovens na politica e nos politicos. O presente estudo destaca a opiniao dos 

jovens em relaao a s seguintes afirma96es da Figura 34 a seguir 

Todos os pOftCOs sao corruptos 
	Os assuntos polIticos so compticados e Os polticos prometem as comas depois n白o 

nao despertam interesses 	 cumprem 

Figura 34 - Interesse por politica e credibilidade dos politicos (%) 

Fonte: dados da investigaao da autora (2002). 

Neste estudo (2002) percebe-se que o descredito aumentou muito em rela9ao a pesquisa 

anterior, pois a maioria (68,7%) dos jovens concorda com que todos os politicos sao 

corruptos, enquanto (1995) o i ndice entre os que concordavam era de 37,9% e discordavam de 

57,8%. Neste estudo apenas (1,1%) discordam e 22,9% concordam em parte 
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A segunda questao, sobre o interesse por assuntos sobre poltica e se sao muito complicados 

para eles, destaca-se uma altera 乞o nos ndices comparados, de 33,7% diminuram para 

24,5%. Isto indica a queda nos i ndices de eficacia politica 

At6 aqui, as respostas dadas indicaram uma imagem prechria das institui96es polticas entre os 

jovens, ou seja, a contradi9ao 6 evidente quando os entrevistados pareceram acreditar que 

podem influenciar na poltica, no entanto demonstram uma desconfiana nos polticos e na 

poltica praticada. Nesta dire9ao, esta 6 a opiniをo sobre a credibilidade nos , polticos, 

fortalecida pelas opini6es do senso comum, que imputam a todos os politicos a chancela de 

corrupto. E os jovens, em m6dia n乞o acreditam em promessas de polticos, al6m do fato de 

que a maioria assinalou que todos os politicos sao corruptos, demonstrando os baixos indices 

de popularidade da classe poltica brasileira 

Considerando as causas e conseq6ncias da confiana no governo, as variveis end6genas 

indicam que o acr6scimo de aprova 乞o dos politicos aumenta a confiana no governo, o qual, 

por sua vez, encontra apoio pblico para o aumento dos gastos pblicos em setores basicos 

sade, educaao, seguran9a, transportes, apoio aos pequenos municpios, entre outras. A 

interferencia de variveis exgenas indica os fatores de preocupa o pblica, medindo-se a 

propor9ao pblica que opina sobre o principal problema enfrentado pelo pas 

Com o aumento da preocupaao com a criminalidade, indica-se que os i ndices de confiana 

no governo tamb6m baixam. No entanto, quando o principal problema apontado se refere aos 

neg6cios e a s rela6es exteriores, os indices de confiana e aprova 乞o a autoridade 

governamental tendem a se ampliar. 

A literatura sobre capital social aponta a forte influ6ncia do crescimento da economia na 

ampliaao dos ndices de confiana dos cidad乞os no governo, e os resultados dos estudos t6m 

confirmado esta hiptese. Tamb6m foi achada uma relaao positiva entre as expectativas 

relativas え  importncia da confian9a no governo para com a disposi9ao pblica de submeter OS 
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recursos publicos para fins politicos (CHANLEY; RUDOLPH e RABIN, 2001) 

Tendo em vista a importancia da solu9ao dos problemas econ6micos para a amplia9谷o da 

aprova9ao dos governos, a questao abaixo verifica que os principais problemas apontados tem 

vnculo com solu96es de ordem econ6mica. O pouco envolvimento em atividades associativas 

e organiza96es parece nao impedir que os jovens estejam interessados nos problemas polticos 

e sociais. O relat6rio do ENIEM (2001, p. 46) destaca que "os jovens tem muito interesse 

(34,6%) pela politica nacional, (48,5%) economia e infla9ao, (46,1%) politica local, (64,8%) 

meio ambiente, (77,8%) quest6es sociais", pobreza e mis6ria e assuntos polmicos como as 

drogas (64,7%). Neste sentido, como destaca Figura 35 a seguir, os jovens foram 

questionados sobre o principal problema enfrentado pelo Brasil hoje e que afetam a sua 

familia. 

Figura 35 - Principal problema enfrentado pelo Brasil hoje e que afetam a familia (%) 

Fonte: dados da investiga悼o da autora (2002). 

A Figura 35 acima aponta o desemprego como principal preocupa9ao dos jovens, com 41,8% 

das respostas; a corrup9ao, com 25,7%; a crise econ6mica, com 17,4%; as incertezas, com 
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3,7%; todos, com 3,0%; outro, com 3,6% e NS/NR, com 4,8%. A escolha de fatores 

econmicos confirma a hip6tese do forte vinculo entre fatores de natureza econmica para a 

ampliaao da aprovaao dos governos. A quest豆o abaixo verifica a percep9ao dos jovens em 

rela 乞o ao efeito que os principais problemas apontados exercem na sua familia 

Neste sentido, 47% dos jovens admitiram que os principais problemas afetam suas. familias, 

enquanto 39,5% responderam que no e 15,8% NSINR. Na percep9谷o dos jovens, a influ6ncia 

dos problemas na familia 6 mediana. Por6m, entre os 47% que admitiram quando 

questionados sobre os principais problemas, verifica-se novamente a interferencia da crise 

econmica em suas vidas familiares, como destaca a Figura 35 

A crise econmica apresenta-se com 16,2% das op96es e o desemprego com 15,7% das 

respostas dos jovens sobre os problemas listados que mais afetam as suas familias, enquanto 

5,9% apontaram as incertezas; 1,5%, todos; 1,4%, outro e NSINR, 55,3%. A maioria vinculou 

suas dificuldades relacionadas com problemas econ6micos. 

Outra forma de estudar a efic自cia politica e a adesをo aos princpios democrticos 6 verificar se 

as pessoas crem na sua efetividade na resolu9o de problemas concretos. Questionando entao 

se o governo est resolvendo os problemas do pais, a pesquisa realizada por Nazzari (1995, 

p.l'78) apresenta outra vari自vel esclarecedora da participaao poltica. Trata-se da 

credibilidade e eficiencia no governo em resolver os principais problemas nacionais, 

destacadas nas respostas dos jovens para a questo: "De maneira geral, voce acha que o 

governo esta resolvendo os problemas de", ilustrados na Figura 36 a seguir: 
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Figura 36 - O governo est resolvendo os problemas (%) 

Fonte: Nazzari (1995). 

Como se observa, os adolescentes parecem ter uma clara no9ao de que o governo nao est 

desempenhando seu papel com a sociedade, levando-se em conta a grande frequencia dos que 

responderam negativamente em todas as categorias. A mais preocupante, segundo dados 

qualitativos da pesquisa de (1995),e a infla9ao, e a menos importante 6 a questao de moradia 

Condiz com a cren9a de que a infla9ao6 inimiga principal da na9ao, para todas as classes 

sociais. 

Quanto a falta de credibilidade no governo, os dados observados em sua maioria mostram o 

elevado grau de descredito na capacidade do governo para resolver os problemas nacionais, 

tais como corrup9ao, desemprego, baixos salrios, custo de vida, sade. Nesse sentido, os 

adolescentes paranaenses demonstram o conhecimento da emergencia em resolver os 

problemas econ6micos e sociais no Brasil 

Em suma, a falta de posturas ideologicas delimitadas e o desinteresse das agencias 

socializadoras, incluindo os meios de comunica9ao, no sentido de orientar e motivar os 

adolescentes para atitudes participativas, questiona sobre a possibilidade de alguma mudan9a 
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com vistas a eleva9ao dos i ndices de capital social e a consolida9ao da democracia no Brasil 

6.4.1 Aceita9ao da democracia 

Um ponto fundamental no Brasil de hoje, no processo de consolida9瓦o democrtica,6 aquele 

que se refere a s atitudes dos cidadaos em rela9瓦o a democracia. Duas quest6es esto 

envolvidas na anlise desta dimensao. A primeira diz respeito ao valor que os brasileiros e, 

particularmente os jovens, dao a democracia; e, em segundo lugar, qual 6 o significado de 

democracia para os jovens 

Desta forma, foi colocada a seguinte questao: Falando sobre politica, voce concorda ou 

discorda com as seguintes afirma96es, como se ve na Figura 37 a seguir 

Figura 37 - Falando sobre politica (%) 

Fonte: dados da investigaao da autora (2002) 
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As respostas dadas indicaram que 3 6,5% dos entrevistados concordam com que a democracia 

6prefervel a qualquer outra forma de governo, 15,8% discordam, e 47,7% NSINR. Entre os 

entrevistados, 28,9% concordaram que, em algumas circunstncias urn governo autoritrio6 

prefervel a um governo democrtico; 3 4,2% discordaram e 3 6,9% NSINR. 

No outro item, 9,2% concordam que nao faz diferen9a se temos um governo democrtico ou 

nao; 67,6% discordam e 23,2% NS/NR. Sobre se o Brasil precisa de um politico que atue com 

finneza, foi assinalada por 79,2% que concordam; 7,0% discordam e 13,8% NSINR. Tamb6m 

76,2% concordam que o pas necessita 6 um politico que saiba dialogar com todos os setores 

da populaao; 8,3% discordam e 15,5% NS/NR. 

Chamou a atenao, neste ponto, o alto ndice dos que preferiram se abster sobre a preferncia 

pela democracia, apesar de nao ser elevado o ndice, 28,9% concordarem com que, em 

algumas circunstncias, no fazem diferena entre os governo democrticos e autoritrios. No 

entanto, um i ndice elevado de autoritarismo e personalismo poltico 6 revelado quando 79,2% 

dos entrevistados concordam com que o Brasil precisa 6 de um poltico que atue com firmeza, 

o que pode ser amenizado pela preferncia de 76,2% dos jovens pelos polticos que sabem 

dialogar com todos os setores da populaao e apresentam caractersticas mais democr自ticas 

A compara 言o com o estudo de Schmidt (2000, p.78) mostra que, "as convic96es dos 55,1% 

jovens e 59,6% dos adultos sao semelhantes no que diz respeito a considerar a democracia 

como forma de governo preferida". A ditadura 6 desej自vel em certas circunstncias para 9,9% 

dos jovens e 10,4% dos adultos, aspecto que segundo o autor no permite apontar uma 

mudan9a significativa da cultura politica entre as gera6es acerca da democracia nos anos 90 

do s6culo XX. 

Al6m da influ6ncia da cultura poltica hibrida, os jovens estao desiludidos e desengajados da 
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politica formal, apesar de considerarem o processo democrtico necessrio e importante para 

a sociedade. 

Porm, devido え  s ultimas mudan9as no processo produtivo global, sua orientaao na 

atualidade esta mais voltada para a forma9ao do capital humano, deixando-lhes pouco tempo 

livre para a prtica da politica. Assim, a sua participa 乞o poltica pode ser definida como 

imediata e preferencialmente nas mais variadas formas de participaao, dependendo de sua 

concep9谷o de politica. 

Al6m disso, os jovens s谷o pressionados para o bom desempenho na carreira e no sucesso, e o 

seu tempo livre esta mais voltado para se preparem para a sua inser9乞o no mercado de 

trabalho futuro, tornando-os individualistas e distantes das rela6es de solidariedade 

requeridas para se ter capital social, como se destaca no pr6ximo item. 

6.5 Perspectivas em Rela戸o ao Futuro 

A tend6ncia verificada nas na6es sugere que os adultos no futuro devero ter notavel 

versatilidade social, incluindo habilidades nas fun6es dos relacionamentos menos escritos 

nas normas da comunidade e que atravessam a multiplicidade social do mundo. As mudanas 

nas experiencias interpessoais deixam dvida se as institui戸es e as rela6es sociais estao 

proporcionando aos jovens os recursos necessrios para prepar-los a desenvolver as 

competencias indispensveis para a sua felicidade 

A preocupa9豆o do estudo de Larson, et. aI., (2002 p. 31-32) foi de verificar se "mudan9as nas 

experiencias interpessoais dos adolescentes estao preparando os mesmos para os 

relacionamentos da vida adulta no s6culo XXI". Alguns pontos que podem contribuir para o 



295 

entendimento da questao s乞o: as famlias menores, a diversidade de capital social e mais 

responsabilidade dos adolescentes, bem como as mudanas nas experiencias extra-familiares, 

que incluem maior tempo de convvio institucional, maior envolvimento com seus pares e 

amplia9ao de rela6es com uma heterogeneidade de adultos, amigos e pares romnticos. A 

anlise sugere que as mudanas viro de alguns jovens que adquirirem competencias, devido 

aelevada oportunidade de desenvolver mais versatilidade interpessoal e recursos necessrios 

para seu futuro. 

These and other historic changes are altering the daily social experiences of 
adolescents, and thus the socialization they are getting interpersonal skills These 
changes are also altering the repertoire of social resources and competencies that 
adolescents will need to be fully functioning adults in the future (LARSON et. al., 
2002, p.32). 

Tendo em vista a necessidade de proporcionar aos jovens melhores expectativas em rela o 

ao futuro, Baquero (2001) assinala a necessidade de incorporar outras vari自veis, como por 

exemplo, recursos econmicos ou parcerias mais amplas, para transformar capital social numa 

dimensao positiva permanente na forma 乞o da juventude 

Assim, questiona-se como se pode gerar confian9a al6m de associa6es. Para Baquero (2001) 

6 necess自rio incorporar uma dimensao mais ampla que inclua 'institui96es estatais 

convencionais (governo, judicirio, congresso). No s乞o todas as associa6es que podem 

gerar capital social. As associa6es verticals podem reforar aspectos clientelistas da cultura 

poltica que no resolvem o problema da a9o coletiva 

Nos escritos de Peres (2000), o Nordeste brasileiro 6 descrito como marcado por rela96es 

cientelsticas entre os detentores do poder pbblico e a popula o, que acaba desestimulando a 

forma9ao de grupos, institui96es e outras iniciativas civicas baseadas na confian9a mtua e 



296 

em redes de relacionamentos, ou seja, acaba reduzindo os estoques de capital social nesta 

regiao. A popula9ao acaba se acomodando ao carter paternalista que assume o Estado. Este 

fato desestimula os movimentos, a cooperaao, e a participaao grupal 

Knack e Keefer (1997) citados por Peres (2000) investigaram os impactos dos estoques de 

capital social em 30 pases, incluindo a maioria dos desenvolvidos. O Brasil revelou 

evidencias de s6rios problemas quanto aos seus estoques de capital social, nas suas variaveis 

de confian9a, cooperaao e participaao grupal. Quanto a primeira varivel, confian9a, o pas 

ficou em u ltimo lugar 

O descrdito6 quanto aos governos, que no conseguem equacionar a quest乞o do desemprego 

e a desesperana de grande parte da populaao. Neste cenrio, a cooperaao se torna a aliada 

perfeita dos governos na defesa da democracia, e para o desenvolvimento equilibrado das 

na96es, pois permite que, por meio da coesao social e da confiana, indivduos se fortale9am 

fazendo neg6cios, com resultados satisfat6rios para as partes envolvidas e para a coletividade 

No caso das diferenas regionais brasileiras,6 ilustrativo o volume de cooperativas, 

cooperados e empregados por Estados 

Nas regi6es Sul, Sudeste e, pelo menos em parte do Centro-Oeste, os estoques de 
capital social devem ser mais altos que no Nordeste, por exemplo. As iniciativas 
civicas de forma 豆o de grupos de preservaao de folclore, a participa 含o da 
populaao em grupos de arte, clubes de servi9os e associa es esportivas e 
ifiantrpicas parecem ser maiores naquelas que nesta regio (PERES, 2002, p.6). 

A evid6ncia dessa possivel diferena de estoques esta no movimento cooperativista entre as 

regi6es, ou seja, nas regi6es do Sul e Centro-Oeste o movimento vem se afirmando com muito 

mais6 nfase. Assim, os Estados de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e do Rio Grande 
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do Sul, s議o que possuem maior nmero de cooperativas, 1.119, 956, 925 e 776, 

respectivamente. S豆o Estados de grande popula o e onde as iniciativas cvicas, forma 議o de 

grupos, associa6es e clubes, etc; sao maiores que nas regi6es Norte e Nordeste, por exemplo 

(PERES, 2002) 

Os dados sobre a participaao das pessoas em cooperativas, e o nmero de cooperativas por 

regi6es e Estados brasileiros, quando comparados com o mapa da excluso social organizado 

por Pochmann e Amorin (2003) que confinnam a hip6tese de que as regi6es mais prsperas 

so as que possuem participa9ao mais expressiva das pessoas em cooperativas 

Assim, o capital social ajuda a explicar a melhor performace econmica das na6es, regi6es 

ou grupos. Ou seja, al6m dos capitais fisicos, financeiro, natural e humano, que ja estavam 

condicionados ao crescimento das economias, o capital ,social se mostra como de importncia 

crucial para o crescimento econ6mico e social. 

Como destaca Amartya Sen (1999), o capital social 6 a cola invisvel que mant6m a coeso do 

tecido social, e este est自  baseado na confian9a entre as pessoas, redes de relacionamentos, e 

grupos sociais que formam as comunidades. 

Na perspectiva sobre a situa 乞o econ6mica das pessoas nos prximos anos pode delinear um 

quadro positivo ou negativo para a ampliaao dos estoques de capital social no pas 

No estudo da UNTCEF (2002, p.85-7), os adolescentes demonstraram "forte esperana quanto 

ao seu futuro: 59% acreditam que sua vida ser melhor em relaao a de seus pais e 4% acham 

que ser pior". Em rela9乞o a pergunta sobre o que falta para que as suas vidas melhorem, a 

maiona n乞o respondeu "com 21%, 15% assinalaram a falta de bens materiais, emprego 10% e 

estudo com 8%, e 12% nao responderam". Os adolescentes tamb6m foram perguntados se 

tinham um sonho a ser realizado, "78,5% responderam que sim, 18,9% disseram que n乞o e 

2,6% n言o responderam". A capacidade de sonhar transcende a classe social e o g6nero. O tipo 
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de sonho mais indicado foi ter uma profissao, seguido de dinheiro e bens materiais. "A 

frequencia de sonhos ligados 良  coletividade, ao bem-estar da popula9ao foi de 5%, igual ao 

sucesso nos esportes. O principal mecanismo para atingir seus sonhos foi o estudo, seguido de 

recursos financeiros e outros. 

As perspectivas que os jovens tem em rela9豆o ao futuro vao indicar seu envolvimento nas 

quest6es coletivas ou nao, desde que incentivados pelas agencias socializadoras. Nesta 

dire9ao, o apoio governamental6 essencial para resgatar a confian9a no futuro, a coopera9o 

para a constru9ao de uma comunidade cvica e a efetiva participa9豆o em associa96es que 

favore9am o desenvolvimento regional sustentavel. Neste sentido, a Figura 38 verifica os 

indices sobre as perspectivas dos jovens brasileiros em rela9ao ao futuro, referente a s 

respostas a seguinte pergunta, "Quanto ao seu futuro voce o ve com:" 

Figura 38 - Perspectivas dos jovens em relaAo ao futuro (%) 

Fonte: dados da investiga 豆o da autora (2002). 

Na presente pesquisa, o i ndice de otimismo se apresenta mais elevado, ou seja, 55,5%, em 

rela9ao a pesquisa de Schmidt (2000). Este fator pode ser explicado pela conjuntura em 
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rela9ao a s elei6es de 2002, que mostrou ser motivadora de uma perspectiva de mudan9a para 

toda sociedade brasileira. Esses dados mostram-se tamb6m em rela9ao a incerteza 28,8% e 

33,4% respectivamente, e pessimismo 3,2% e 24,9%, bem como, NSINR 12,5% e 20,1% 

Acredita-se que conjuntura poltica apontou para ndices de confian9a maiores em rela 乞o aos 

candidatos do pleito de 2002 

Assim, Chanley; Rudolph e Rahn (2001, p.3-'7) sugerem que a queda ou eleva きo da 

confian9a no governo 6 um fenmeno complexo e com mltiplas causas potenciais. "Entre as 

variveis end6genas, que sao as maiores responsveis pela flutua9豆o da confian9a p自blica, 

esta o acr6scimo na aprovaao tanto da presidencia quando do Congresso". Tamb 6m o 

aumento da confian9a no governo 6 avaliado pela extensao do apoio p6blico a extenso dos 

gastos do governo em 自  reas como sade, educaao, seguran9a, bem-estar e auxlio s cidades 

em desenvolvimento. 

A queda da confiana no governo reduzira o apoio ao aumento dos gastos governamentais e 

atividade na arena poltica dom6stica. Entre as variveis exgenas, destaca-se a avalia o 

pblica da economia, usando a seguinte pergunta: "Considerando o ftituro, o que voce acha 

mais provvel? Que no pas teremos bons perodos, nos pr6ximos cinco anos, ou que teremos 

perodos de elevaao do desemprego ou depresso?". Se as expectativas sao favorveis, a 

confian9a no governo ser grande e ir aumentar bastante (CHANLEY; RUDOLPH e RAHN, 

2001, p.3-'7). 

Assim, isto relaciona a s perspectivas dos jovens sobre a situaao econ6mica, a fim de 

identificar a confian9a no governo e na sociedade, como se observa na Figura 39 sobre a 

questao. "Voc6 acha que a situaao econ6mica das pessoas nos prximos 5 (cinco) anos vai 



Figura 39 ・  Perspectiva sobre a situa9ao econ6mica das pessoas(%) 

Fonte: dados da pesquisa da autora (2002). 

Infelizmente, a maioria (3 0,8%) assinalou que a situa9ao econ6mica das pessoas vai piorar 

nos pr6ximos cinco anos, 2 1,8% que vai melhorar, 19,7% que vai ficar igual e 27,7% nao 

sabem ou nao responderam. No entanto, na questao abaixo, sobre as oportunidades para os 

jovens no Brasil, 34,9% acreditam que vo melhorar, 24,6% que vo ficar iguais e 19,3% que 

vo piorar, enquanto 21,2% nao sabem e nao responderam 

Os adolescentes manifestam vis6es claras dos problemas brasileiros, "apontando a m自  

distribui9ao da riqueza como principal respons自vel pelo problema do Pas" (SOUZA, 2002 

p.53). Em geral, nos estudos das d6cadas de 80 e 90 os jovens associavam a politicaa 

corrup9ao e mostravam-se pessimistas em rela9ao ao futuro, principalmente em rela9豆oa s 

quest6es econ6micas, contraditoriamente, no entanto, neste estudo, observou-se uma 

amplia9ao nos i ndices de otimismo em rela9ao ao futuro e a cren9a em oportunidades para os 

jovens no Brasil. Acredita-se que isto seja devido a perspectiva de otimismo e confian9a 

despertada pelas elei96es presidenciais de 2002 
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Assim, por um lado, o pessimismo dos jovens em relaao ao futuro pode estar relacionado ao 

efeito do ciclo-de-vida, pois a juventude 6 uma fase em que as pessoas tem muitas 

interroga6es sobre o seu futuro profissional e esto buscando uma identidade para sua 

inserao na vida adulta. 

Os fatores acima apontam para a consci6ncia dos jovens em relaao aos problemas sociais, 

tais como desemprego, viol6ncia, drogas, entre outros problemas que afligem as novas 

gera6es, impedidas de ascender nas escalas sociais por conta das polticas ligadasa 

globalizaao e ao receiturio neoliberal que priorizou resolver quest6es como estabilidade 

econ6mica, antes que solucionar os problemas da exclusao social. 

Quanto a s expectativas em rela 乞o ao Brasil, o nmero de adolescentes que acredita que o 

Pas esta tornando-se um lugar melhor para se viver (27,6%) esta muito prximo da 

porcentagem que acha que o Pais esta tornando-se um lugar pior para se viver (27,1%). "0 

nmero de pessoas que acredita que o Pas vai ficar igual tamb6m nao 6 tao diferente 

(25,8%)". (UNICEF, 2002, p.88). 

Por outro lado, a Figura 40 aponta algumas altera6es em relaao aos indices de otimismo 

destacados neste estudo, mostrando uma elevaao dos niveis de confiana social e de que as 

oportunidades para os jovens tendem a melhorar no Pas: 

UFRGg 	~．、  
客海Uifris 1ona de Ci百ncias Sociais e HumanIdadQ 
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Figura 40 - Oportunidades para os jovens no Brasil 

Fonte: dados da investiga9ao da autora (2002). 

Para 34,9% dos jovens as oportunidades para os jovens brasileiros vao melhorar; para 24,6%, 

vao ficar iguais; para 19,3%, as oportunidades vao ficar piores e 2 1,2% NS/NR. 

Por6m, na questao sobre a escolha profissional, apesar de 47% nao se terem definido, a 

maioria escolheu as mais variadas profiss6es, com pequena margem de prefer6ncia para as 

engenharias e medicina 

Este i ndice sobe para 75% entre os jovens do ENEM (2001). As expectativas profissionais e 

de inser9ao social e os valores do jovem participante da pesquisa permitiu verificar que a 

preocupa9o dos jovens em rela9ao ao futuro esta aliada ao capital humano. A maioria 

(5 7,6%) tinha como principal decisao prestar vestibular e continuar seus estudos. Para 18%, a 

decisao era prestar vestibular e continuar trabalhando 

O futuro em geral6 a principal preocupa9o dos jovens (33,8%); para 27,1% conseguir entrar 

na universidade; para 14,7%, conseguir trabalho e para 8,6%, terminar os estudos. As 

"expectativas com a profissao e com as chances de cursar o ensino superior s乞o fortes. Pouco 
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mais de 60% dos jovens planejam para seu futuro de mdio prazo, 4 ou 5 anos, vir a ter um 

diploma universit自rio e conquistar um bom emprego". Apenas 11% dos jovens planeja abrir 

um empreendimento pr6prio e ganhar dinheiro (ENEM, 2001, p.43) 

"Os estmulos para a escolha profissional so v自rios, como a familia, o mercado de trabalho e 

a prpria identidade profissional". Segundo dados divulgados no relat6rio do ENEM (2001, 

p.44), no entanto, foi possvel verificar algum grau de associa9ao entre algumas profiss6es e 

tipos de escola. As reas de humanas, biol6gicas e sade parecem ocorrer mais entre os que 

freqentam as escolas privadas durante o ensino m6dio. Destaca-se tamb6m, a baixa escolha 

do magist6rio de 1o e 2。  graus entre os que freqentam a escola pblica. A identidade com a 

profisso foi a op9ao de 59,6% dos entrevistados; 36,5% apontaram a influ6ncia dos pais; 

22,1%, facilidade para obter emprego; 20,8%, pr6prio trabalho; 20,2%, a escola; 19,8%, 

estmulo financeiro. 

No entanto, cabe destacar que os jovens vem sofrendo os efeitos dramticos e devastadores de 

transforma6es e exclus6es profundas deste perodo de transi9ao atual, chamado pelos 

pensadores de "p6s-modernidade a brasileira". A juventude, "como categoria social e como 

categoria de subjetividade, sao caracterizadas, antes de tudo, por sua fragmentaao e pelo seu 

carter difuso e de dificil contorno". Assim, no Brasil, "え  crise de valores, dos sImbolos" e das 

agencias socilizadoras classicas ー  "entre as quais a escola e a familia - se conjugam as 

muta6es tecnol6gicas e econmicas profundas, comparveis, em sua envergadura e extensao, 

aRevolu9ao Industrial" (SOUZA, 2002 p.5'7). 

Os efeitos negativos dessa conjuntura sobre os jovens, conjuntura caracterizada pelo 

individualismo e consumismo, na gravidez indesejada, na AIDS e nas drogas, e 

principalmente na violencia e exclusao, n谷o podem deixar de nos permitir observar tamb6m 

os aspectos positivos, na procura de saber quem sao, como pensam e como reagem os jovens 

brasileiros. Nesta dire9ao, observa-se que, apesar dos obstculos, impasses e conflitos a que 
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est乞o submetidos, muitos jovens criam alternativas e estrat6gias originais de sobreviv6ncia 

psquica, emocional, intelectual, socioecon6mica, cultural e poltica entre outras. Alguns 

conseguem mesmo transcender os limites impostos pelas mudan9as e pela crise atual, 

desenvolvendo mecanismo de confiana nas pessoas, coopera9乞o sistemica e participa o nas 

quest6es coletivas, ampliando o capital social de suas comunidades. 



CONCLUS O 

Os pases da Am6rica Latina tiveram que se adaptar as premissas ditadas pela mundializa o, 

sem ao menos, terem garantido uma autonomia e desenvolvimento suficientes para a 

convivncia igualitria com os pases desenvolvidos. O risco deste modelo de 

desenvolvimento imposto pelo processo de globaliza 乞o reflete-se na mis6ria e concentra9o 

da renda crescente nos pases latino-americanos. Estes problemas sociais graves 

comprometem o processo de consolida o democrtico na regiao, delineando na esfera 

politica um crescente descontentamento e frustraao por parcelas significativas de suas 

popula6es com as perspectivas desencadeadas pelas novas experi6ncias democrticas no 

continente. 

As orienta6es da Ciencia Politica contempornea sugerem alternativas para solu9o dos 

dilemas da a 乞o coletiva e para o fortalecimento da democracia nos pases latino-americanos 

e, nesta dire9ao, a coopera9言o social ocupa um lugar de destaque nas anlises. E neste 

contexto contradit6rio e complexo que se da a socializa o dos jovens brasileiros no inicio do 

s6culo XXI, na emerg6ncia de ampliar a igualdade de oportunidades dos cidados e de 

diminuir a servido imposta pela pobreza. 

No perfil da juventude brasileira nas 丘  ltimas d6cadas pode se destacar as implica6es da 

cultura poltica hbrida e da forte influ6ncia dos meios de comunicaao e da conjuntura 

mundial sobre o comportamento juvenil. Neste sentido, a socializaao poltica necessita de 

alternativas para diminuir as falhas na produ9o de beneficios coletivos que poderiam 

melhorar o bem-estar de toda sociedade, pois a falta de coordenaao e compromisso mtuos 

no incentiva a coopera9ao e reciprocidade nas a6es que viabilizem o bem coletivo e a 

responsabilidade cvica. 
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O conceito de capital social aliado ao processo de socializa 乞o poltica dos jovens contribui 

para ampliar as implica6es da participa 乞o politica no bom thncionamento da democracia. O 

capital social pode atuar tanto no aprimoramento e envolvimento dos cidadaos nas polticas 

pblicas especficas, nas 自  reas industriais, de educa 豆o, de combate ao crime e え  viol6ncia, e 

polticas de melhoria do desempenho da administra9ao pblica, quanto no aprimoramento de 

mecanismo de socializaao das pessoas para conviver em comunidades cooperativas. 

Os resultados desta investiga 乞o evidenciaram que s言o incipientes no Brasil pesquisas 

relacionadas ao conceito de capital social e socbilizaao politica. Tamb 6m foi observada a 

deterioriza をo de algumas redes sociais, contraditoriamente a aparente revitaliza 乞o da vida 

poltica e comunit自ria em nivel nacional. Sendo assim, a socializaao poltica dos jovens 

transcorre num panorama delineado por uma cultura poltica hbrida, onde se mesclam valores 

autorit自rios com express6es democrticas. E, nesta dire9o, percebe-se a exist6ncia de baixos 

indices de confiana, cooperaao e participaao na vida comunitria, variveis que 

evidenciam niveis baixos de estoque de capital social. 

Sabe-se, porm que o capital social s6 pode ser desenvolvido com a cooperaao das 

comunidades e no bastam apenas incentivos institucionais e em alguns casos o Estado at 

colabora para desmobilizar as redes sociais de forma sistematica. No entanto, a mis6ria e a 

exclus乞o social apontam um longo caminho para a supera o dos problemas causados pela 

fragmenta 乞o do tecido social nas cidades brasileiras, e o conseqente impacto negativo no 

comportamento dos jovens em relaao a sustenta 乞o das redes de associa6es voluntrias 

Observa-se tamb6m, que muitos sao os elementos positivos na nova situa9ao, quando 

comparados os dados de pesquisas aplicadas em gera6es anteriores. Assim,6 evidente a 

necessidade de se identificar os problemas que as pessoas e grupos enfrentam e entre as 

alternativas para enfrentamento destas quest6es esta a viabiliza 乞o de uma socializaao 

poltica da juventude comprometida com a eleva 言o do capital social no Pais 
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A socializaao politica 6 o processo pelo qual os indivduos adquirem seus valores politicos, 

atitudes, informa6es e opini6es. As agencias de socializa95o sao os caminhos que desenham 

o comportamento politico dos indivduos para o futuro. A familia continua a ser o agente de 

socializa 豆o mais importante, apesar da diminui9ao dos valores familiares na atualidade. Os 

primeiros valores absorvidos pelos jovens sao os dos pais. Sao nas conversas e discuss6es e 

principalmente, na participaao nas tomadas de decis乞o em casa que as crianas e os jovens 

adquirem um sentimento de eficacia e sao incentivados para a participaao poltica no futuro 

A transforma 乞o da estrutura atual das familias brasileiras, tais como as mudanas na 

composi9ao e nos tipos das familias, promovem altera96es significativas na socializaao dos 

jovens. Apesar de manter muitas nuances de uma cultura politica com padres autoritrios, 

patriarcal e promotora ainda de desigualdade entre sexo e idade dos filhos, a familia brasileira 

apresentou melhoras significativas na socializa 乞o politica da juventude 

A vida social dos jovens passa por inmeras muta6es na sociedade moderna. Recebem os 

impactos das transforma96es econ6micas, da divis乞o social do trabalho e mudanas no papel 

do Estado. Estes fatores delineiam novos cenrios sociais e culturais na forma como a familia 

se organiza e se estrutura. Neste sentido verifica-se altera9ao no processo de transmissao de 

normas, valores, processo de socializa9ao e constru9ao da identidade 

O impacto das mudanas na sociedade contemporanea levou as familias a priorizarem o 

capital humano dos filhos e sua flitura inserao no mercado de trabalho, visando xito de. suas 

carreiras profissionais. O fato de estarem estudando e adquirindo habilidades, para o bom 

desempenho profissional no futuro, garante-lhes participa9o nas decis6es familiares, o que 

tornou o ambiente familiar mais democrtico 

Os resultados apontam qu6 os jovens ampliaram seu espa9o nas estruturas do poder de 

decis6es familiares, apesar de no colaborarem com o sustento da famlia. Isto demonstra a 

mudana na matriz de cidadania regulada pelo trabalho e pelo ganho, que esta sendo 
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substituIda por uma amplia9ao da participaao dos jovens no contexto familiar, consentida 

pelo amadurecimento de habilidade de relacionamentos, incentivadas pela necessidade de 

aquisi9乞o de capital humano e inser9ao no mercado de trabalho futuro. 

As mudanas significativas em rela 乞o a participa9ao dos filhos na estrutura de decis6es de 

poder da familia, devem-se menos a ampliaao da escolaridade dos pais e mais em rela oa 

possvel conscientizaao dada pelas mudan9as das sociedades atuais, que requerem a 

amplia 乞o da participa9ao das pessoas nas estruturas de decis6es, e promovem uma mudan9a 

nas rela6es de poder e autoridade. Estas mudan9as se expressam nas representa6es sociais 

dos jovens desafiados pelos novos tempos e propondo novos comportamentos que exigem sua 

participa o. 

Assim, a familia esta se tomando uma agencia promotora do capital social, fazendo os jovens 

sentirem-se mais eficazes para participar das decis6es em casa. Acredita-se que estes 

sentimentos podero contribuir para aquisi9乞o de sentimentos de eficacia politica, tomando 

-estes jovens aptos para participarem de associa96es volunthrias ampliando os espaos 

democrticos. 

Ampliou-se o acesso a s informa6es via Internet e outras formas virtuais, bem como 

altera96es importantes no mercado de trabalho com o crescimento do desemprego formal 

Nota-se o crescimento da influ6ncia de genero no sentido de que as mulheres est乞o ocupando 

espa9os importantes nas estruturas sociais, alterando padres de comportamentos 

estabelecidos. 

No entanto, nem a amplia9ao da participa 谷o familiar, nem o acesso mais amplo as 

informa 6es, nem o interesse por politica conseguiram romper com a fragilidade das 

institui96es polticas brasileira, visto que esta participaao no se converte em ampliaao da 

identifica 乞o partidria e participaao poltica dos jovens nas institui96es democrticas 

tradicionais, como os sindicatos e partidos polticos. Acredita-se que neste sentido, a escola, a 
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midia e outras no vem promovendo uma socializaao poltica que promova verdadeiramente 

o aprendizado democrtico. 

' 
E a escola o meio pelo qual se busca a insero destes sujeitos sociais em novas experiencias 

sociais diferente das adquiridas em casa, onde trocam experiencias comuns com os colegas, 

tem influ6ncias de comportamentos mais uniformes, adquirem valores cvicos, tais como 

tolerncia e respeito ao outro, al6m de poderem exercitar sua participaao, cooperaao e 

confian9a, indicadores importantes de capital social 

A educaao 6 fonte importante para os governos estimularem a gera9ao de maior capital 

social entre os jovens. Ela cria oportunidades para a interaao dos jovens dentro e fora das 

salas de aula, expandindo seus relacionamentos e ampliando suas redes de conhecimento com 

diferentes etnias, religi6es, classes sociais e genero. A atitude de efichcia politica apresenta-se 

favorvel ao interesse dos estudantes em participar das decis6es da escola, no entanto, apesar 

de a maioria dos entrevistados assinalarem que os alunos deveriam participar mais das 

decis6es tomadas na sua escola, nao se verificou a utiliza9乞o dos canais representativos dos 

estudantes para as suas demandas. As tend6ncias verticals das rela6es de poder no 

favorecem a utiliza9ao de mecanismos de democracia horizontal, e os jovens ainda no 

conseguem vislumbrar o fortalecimento dos grmios que poderia incrementar maior 

participa9ao e coopera9ao entre eles, possibilitando acr6scimo no capital social da escola 

Nesta dire9o, observa-se que existe uma ampliaao da participaao dos filhos nas decis6es 

em familia. Assim, a familia tem se mostrado mais eficiente que a escola na promo9乞o do 

capital social, na escola os adolescentes manifestam um padro de baixa eficacia politica 

subjetiva, quanto a participa 乞o nos grmios estudantis, por exemplo. Assim, verificou-se 

entre os estudantes a existencia de sentimentos democrticos que, por falta de incentivo por 

meio da socializa9ao na escola, nao permitem o fortalecimento de suas associa6es 

representativas. Assim, a escola, que poderia ser uma incentivadora de cren9as e valores 
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democrticos, nao esta desenvolvendo o seu papel de promotora de uma educa o 

participativa, que poderia incentivar a promo9乞o da confiana, da coopera o e da 

participa をo entre os estudantes para amplia 乞o do capital social 

Por um lado positivo, percebe-se a existencia de um forte sentimento de desconfiapa e 

cautela dos jovens brasileiros em relaao a s noticias divulgadas pela televisao, principal fonte 

de informaao dos jovens, porem verificou-se a aus6ncia de fontes de informaao alternativa 

mais crticas. O crescente acesso dos jovens a Internet abre a possibilidade de reversao da 

posi9ao passiva dos jovens a posi9ao de sujeito do processo de comunica をo, mecanismo 

utilizado por muitas escolas. 

A democracia 6 a forma de governo preferida pelos jovens e ha um entendimento entre os eles 

de que as mudan9as necessrias no Brasil passam pela otimiza o dos mecanismos da 

democracia representativa. A desconfian9a em rela9ao a democracia pode ser verificada no 

desencanto pelas institui頭es politicas e sociais. A democracia no Brasil aparece com um 

sentido ut6pico e vago na subjetividade dos jovens: sabe-se apenas que ela pode contribuir 

para melhorar a vida das pessoas. Os jovens n乞o possuem referenciais partidrios e 

ideol6gicos e delineiam um comportamento para o centro do espectro politico. Estes 

comportamentos de centro sao frequentes na cultura politica brasileira e nao contribuem para 

o fortalecimento das institui戸es democrticas e nem incentivam a transmiss乞o de cren9as e 

valores subsidiados por referenciais ideol6gicos 

A orientaao para o consumo e para o mercado vem aliada aos sentimentos de alienaao e 

impot6ncia diante das graves denncias de corrup9乞o que marcam a hist6ria politica 

brasileira. Os baixos ndices de avalia9乞o da poltica e de seus personagens e institui96es 

refletem-se nas dificuldades para a eleva9ao dos indices de capital social. O no 

conhecimento quanto え  legitima representa9乞o poltica desempenhada pelos partidos cria 

s6rios obstaculos para o envolvimento cvico e para a utilizaao dos partidos como 
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tradicionais canalizadores das demandas coletivas em uma democracia. 

Os i ndices que vinculam a democracia ao capital social so Infimos e a sua importncia no se 

revela para os jovens brasileiros. A rela o da democracia com as principais variveis do 

capital social: a confian9a, a coopera 言o e a participaao, e sua relaao com os estudos de 

socializaao poltica dos jovens aponta para a necessidade de alternativas para solucionar esta 

quest豆o e aprimorar a socializa 甘o poltica dos jovens para a aquisi9ao de capital social. 

Em relaao a variavel confiana, observou-se que, apesar da baixa cren9a nas institui96es, 

poucos adolescentes ficam indiferentes aos problemas sociais que geram, entre outros 

problemas, mis6ria, injusti9as e marginalidade. Porm, como no confiam nas institui96es 

democrticas, como os partidos e os polticos, no conseguem vislumbrar um canal efetivo de 

participa o a fim de colaborar na solu9o dos problemas do pais. 

A pesquisa aponta os familiares como principais agentes da confiana dos jovens, seguida da 

escola e da igreja, consideradas importantes na sociedade em todas as raas, classes, genero e 

regi6es. A confian9a nos irmos e amigos manifesta-se medianamente nas atitudes polticas 

dos jovens. Percebe-se assim, que os pais s甘o os campe6es da confiana entre os jovens 

brasileiros e que este sentimento diminui na escala das demais rela6es sociais: vizinhos, 

parentes, colegas de trabalho e conhecidos e acaba por ficar frgil em rela oa confian9a nas 

institui96es. 

Os baixos indices de confiana nas pessoas nao incentivam niveis de reciprocidade e 

cooperaao necessrios para a participa9o em associa6es, bem como nas rela戸es entre o 

Estado e a sociedade. A aus6ncia do senso de pertencer e fazer parte de uma comunidade 

enfraquece os laos sociais e nao motiva a participa o nas associa6es voluntrias Estes 

fatores de desconfian9a podem gerar aliena9ao e impotencia frente a eficcia em rela oa s 

redes de envolvimento cvico e contribuem para os baixos nveis de confian9a institucional: os 

escndalos, a corrup9豆o e a falta de fidelidade e tica dos politicos. 
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De maneira geral, observa-se que os i ndices de confiana nas institui96es sao baixos nos trs 

cruzamentos de vari自veis analisadas: genero, tipo de escola e capital ou interior. A confiana 

social e a confiana interpessoal sao um pouco maiores entre as meninas e, tamb 6m, nas 

escolas privadas. No entanto, a confiana institucional 6 um pouco maior entre os meninos e, 

inclusive nas escolas privadas. Porm, de maneira geral, os estoques de capital social ainda 

s豆o baixos, somente amenizados em relaao a confiana pessoal dos jovens nas pessoas mais 

pr6ximas. No geral, em relaao ao conceito de confian9a social, os jovens do interior 

demonstraram indices superiores de capital social do que os jovens da capital 

O nivel de capital social pequeno 6 observado principalmente em rela 谷o a participa o 

poltica efetiva dos brasileiros. A cultura poltica existente no colabora para elevar os niveis 

de engajamento cvico, redes de cooperaao que colaborem com o desenvolvimento do Pas 

Uma gera 乞o cooperativa requer confiana mtua, incrementada por um processo de 

socializaao poltica que transmita cren9as e valores de eficacia poltica e contribuam com o 

engajamento e participa o poltica dos adolescentes e jovens nas instancias decis6rias de 

poder, o que, por sua vez, pode promover incentivo para a forma 乞o do capital social e o 

fortalecimento da democracia em nosso Pais 

Apesar dos jovens entenderem a necessidade de cooperaao, na atualidade, seus indices de 

reciprocidade e engajamento sao fracos. Nota-se uma percep9o mediana que pode promover, 

no futuro, a compreenso sobre a importncia de um comportamento cooperativo. De maneira 

geral, verifica-se uma propens乞o dos jovens para a coopera9ao sistemica, porm, como nas 

demais anlises, estes no conseguem vislumbrar a maneira de faze-lo. Acredita-se que, neste 

sentido, exista uma falha na socializa 乞o poltica dos jovens brasileiros do ponto de vista da 

constru9ao democrtica. Observa-se que, o incentivo e o senso de coletividade sao elementos 

importantes na socializaao poltica dos jovens, bem como auxiliam na cooperaao sist6mica 

e estimulam a participa o dos jovens em atividades associativas. 
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A participaao em atividades associativas, por sua vez, poderia contribuir para o 

fortalecimento da democracia no Brasil. Em rela をo a percep9ao dos jovens sobre a 

participa 豆o em atividades associativas, as meninas apresentaram i ndices mais favorveis e os 

estudantes das escolas pblicas tem uma percep9ao mais positiva que os das escolas privadas, 

os dados sobre os jovens da capital e do interior so similares 

Nesta dire車o, acredita-se que, se para a maioria dos jovens, a participa 乞o das pessoas em 

atividades coletivas poderia promover mudan9as no pas. Isto pode indicar que existe uma 

perspectiva de participa9ao flitura dos jovens nas associa6es voluntrias. Contudo, as 

menmas e os estudantes da escola p丘blica apresentaram indices mais elevados de estoques de 

capital social que os meninos e a escola privada sobre a necessidade de participaao das 

pessoas para mudar o Pas. 

A predisposi9乞o dos jovens 6 de pouca participa 乞o e vem acompanhado de um 

reconhecimento da necessidade de participaao futura para melhorar o Pas. Os jovens 

possuem uma inten9乞o mediana de ampliar sua participaao flitura nas atividades associativas, 

caso fossem convidados. A maioria ainda no se sente segura para participar de alguma 

atividade. No entanto existe uma contradi95o entre a percep9o subjetiva dos estudantes 

entrevistados de participarem das atividades associativas e a sua disposi9谷o de realmente 

participar nelas. Tudo indica que os jovens brasileiros t6m uma predisposi9o para ampliar 

sua participaao politica. No entanto, a sua socializaao politica ainda no incentiva e nem os 

prepara para atuarem nas quest6es p丘blicas. 

A eficacia poltica 6 maior na variavel de predisposi9ao para a participa 乞o fuitura em 

atividades associativas dos jovens brasileiros. Os jovens das escolas pblicas apresentaram 

um i ndice maior que os das escolas privadas de eficacia politica, e as meninas apresentaram 

uma predisposi9乞o maior que os meninos. No entanto, o interesse e a importncia da politica6 

maior entre os jovens da capital 
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Os jovens brasileiros t6m uma percep9o mdia de que sua participaao teria alguma 

influencia nas quest6es da comunidade e sao pouco envolvidos com organiza戸es politicas ou 

movimentos sociais. Acredita-se que n甘o vem sendo socializados para a participaao presente 

e efetiva nas associa6es e grupos de suas comunidades, pois apresentaram baixa freq ncia 

de participaao em atividades associativas. As meninas participam mais das quest6es 

prximas ligadas ao se cotidiano e os meninos das quest6es mais amplas do espao pblico 

uma caracterstica da cultura politica que indica que o espao politico 6 dos homens. No 

entanto, ambos gostam mais de festas e brincadeiras, do que de atividades que envolvam 

atitudes cvicas. 

Observou-se que a socializa9乞o poltica, at6 o presente momento, n言o vem incentivando, nos 

jovens, sentimentos e comportamentos relacionados a importncia da freq6ncia de 

participa o em atividades associativas e politicas, e isto no propicia a estocagem de capital 

social na comunidade, visto que a participa 言o dos jovens 6 baixa e espordica. Os assuntos 

de poltica nao despertam o interesse dos jovens brasileiros. A televiso 6 a principal fonte de 

informa o dos jovens e exerce maior influ6ncia sobre as atitudes politicas. Os jovens da 

capital se informam mais, leem mais jornais e tem maior acesso a Internet 

No geral, as meninas apresentam indices um pouco maiores de capital social que os meninos 

em relaao a participaao em atividades s6ciopolticas, apesar de acreditarem ser importante a 

participa 乞o. A participaao em atividades associativas 6 maior nas escolas phblicas e no 

interior, portanto, estes apresentaram estoques maiores de capital social na vari自vel 

participa 豆o poltica. Observam-se assim, falhas no processo de socializa 豆o dos jovens na 

escola e em outras institui96es promotoras de rela6es sociais porque a maioria no soube 

identificar o porque de ser importante a participa 乞o politica dos jovens, pois estes nao 

vislumbram formas de como efetivamente participar e nem mesmo sentem-se motivados a 

participarem de atividades com outras pessoas 
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Os jovens, em geral, mostram certa homogeneidade de avalia96es sobre as variveis do 

conceito de capital social. Na maioria das vezes, optam pela indiferena, tanto nos temas 

pblicos como nos da vida privada. Os i ndices de capital social, aliados a conserva9ao dos 

bens p自blicos evoluIram positivamente. Contudo, necessita-se de maiores avanos para a 

amplia 乞o da credibilidade nas institui96es que defendam e preservem os interesses p丘blicos 

Destaca-se que os desvios nos comportamento dos politicos indicam uma imagem precria 

das institui96es polticas entre os jovens e estes fatores continuam interferindo de modo 

desfavorvel para o fortalecimento das institui96es democrticas e para a ampliaao da 

confiana dos jovens na poltica e nos politicos e isto justifica sua alienaao das quest6es 

pblicas e o reforo aos comportamentos individualistas 

O pouco envolvimento em atividades associativas e organiza96es parece n豆o impedir que os 

jovens estejam interessados nos problemas politicos e sociais. No entanto a falta de 

credibilidade no governo, demonstra alto grau de descr6dito na capacidade do governo para 

resolver os problemas nacionais, tais como corrup9ao, desemprego, baixos sal自rk)s, custo de 

vida, sade. 

Os jovens tem conhecimento da emergencia em resolver os problemas econ6micos e sociais 

no Brasil, no entanto, a falta de posturas ideol6gicas delimitadas e o desinteresse das ag6ncias 

socializadoras - incluindo os meios de comunicaao - impede a formaao de indivduos 

crticos e participativos. 

Al6m da influencia da cultura poltica hbrida, os jovens estao desiludidos e desengajados da 

politica formal, apesar de considerarem o processo democrtico necessrio e importante para 

a sociedade. Nesta dire9ao, o menor empenho das ag6ncias socializadoras na promo9ao do 

capital social entre os jovens n乞o colabora com a consolida9をo da democracia em nosso Pais 

Em conclusao a literatura e os resultados da pesquisa permitem sugerir que, a preparaao dos 
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jovens para aquisi9ao de habilidades para sua inserao no mercado de trabalho, ditadas pelas 

自ltimas mudan9as no processo produtivo global, no colabora para permitir o envolvimento 

maior destes nas quest6es de cunho associativos e comunitrios e para prtica da politica. 

Assim, a sua participa o politica pode ser definida como imediata e especfica nas mais 

variadas formas de participa9乞o, dependendo de sua concep9ao de poltica. 

As perspectivas que os jovens tem em relaao ao futuro s乞o otimistas e acreditam que as 

oportunidades para os jovens brasileiros vao melhorar. No entanto, no acreditam que a 

situaao econmica das pessoas possa melhor em curto prazo. Este otimismo poderia indicar 

seu envolvimento nas quest6es coletivas ou nao, desde que incentivados pelas agencias 

socializadoras, o que nao ocorre. Assim, o apoio governamental 6 essencial para resgatar a 

confiana no futuro, a cooperaao para a constru9ao de uma comunidade cvica e a efetiva 

participaao em associa6es que favore9am o desenvolvimento regional sustentvel e ao 

fortalecimento da democracia e do capital social. 

Os fatores acima apontam para a consci6ncia dos jovens em rela 乞o aos problemas sociais, 

tais como desemprego, violencia, drogas, entre outros problemas que afligem as novas 

gera6es impedidas de ascender nas escalas sociais por conta das polticas ligadasa 

globaliza o e ao receitu自rio neoliberal que pnorizou resolver quest6es como estabilidade 

econ6mica, antes que solucionar os problemas da excluso social. 

Sabe-se que, os jovens vm sofrendo os efeitos dramticos e devastadores de transforma6es 

e exclus6es profundas deste perodo atual de transio s6cio-econ6mica. Assim, neste cen自rio 

conturbado 6 que nossos jovens v6m desenvolvendo crenas e sentimentos contradit6rios e 

difusos. A crise de valores e a muta o dos simbolos dada pelas profulndas mudanas de 

forma e contedo das ag6ncias socilizadoras classicas (escola e a familia, entre outras), se 

aliam a s mudan9as cientficas, tecnol6gicas e econ6micas amplas 

Os efeitos perversos dessa conjuntura individualista e consumista sobre os jovens, se 
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manifestam nos problemas que se figuram nas quest6es de gravidez indesejada, AIDS, drogas, 

e principalmente na violncia e excluso. Fatores que n乞o podem deixar de nos permitir 

observar tamb6m os aspectos positivos do cenrio juvenil, na procura de saber quem sao, 

como pensam e como reagem os jovens brasileiros 

Nesta dire9o, observa-se que, apesar dos obstaculos, impasses e conflitos a que esto 

submetidos, muitos jovens criam alternativas e estrat6gias originais de sobrevivncia psiquica, 

emocional, intelectual, s6cio-econmica, cultural e poltica entre outras. Alguns conseguem 

mesmo transcender os limites impostos pelas mudanas e pela crise atual, desenvolvendo 

mecanismo de confiana nas pessoas, cooperaao sistemica e participa 乞o nas quest6es 

coletivas, ampliando o capital social de suas comunidades 

Neste sentido a presente pesquisa procurou contribuir com o conhecimento sobre a juventude 

brasileira, e prop6em a incluso de t6picos relacionados ao capital social na agenda do 

processo de socializaao dos jovens brasileiros. Para tal, sugere-se a emergncia de pesquisas 

que aprimorem a anlise sobre o conhecimento da juventude brasileira. Neste sentido, 

prop6em uma educaao politica alternativa, que envolva toda a comunidade na produgao dos 

meios reivindicat6rios dos grupos juvenis e promova a efichcia educativa dada antes pela 

cultura e pela arte, do que para e pelo trabalho, proporcionam novas alternativas de 

socializa9ao para os jovens pobres. As artes e a cultura podem promover a intera9議o mais 

plena com o mundo, refinando a sensibilidade e desenvolvendo a criatividade e a imagina o 

e revitalizar o capital social entre os jovens e a comunidade 

A famlia comea a apresentar bons resultados na socializaao dos jovens para o capital 

social. O que nao se registrou nas demais ag6ncias socializadoras (escola, midia, Igreja, 

grupos comunitarios e associa6es) que n5o apresentaram ndices satisfat6rios de 

contribui9甘o, no sentido de incentivar mecanismo que desencadeiem no comportamento 

juvenil o envolvimento em associa6es voluntrias, ampliando nestes a incorporaao de 
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crenas e valores de confiana e solidariedade, de modo a permitir o incremento de capital 

socia 

As variveis principais do capital social: confiana, coopera 乞o e participa o grupal, no 

estao sendo favorecidas pelo processo de socializa 乞o politica vigente, o que por sua vez, 

estaria predispondo os jovens a desenvolverem atitudes de apatia e indiferena ou de 

envolvimento e participaao em atividades associativas. Contribuem para estes efeitos 

perversos os efeitos conjunturais do processo de globalizaao e os efeitos estruturais 

indicados por uma cultura politica hibrida e de desconfian9a entre os jovens, que incide sobre 

a socializaao destes de forma a no permitir a amplia o dos indices de capital social. Assim, 

como nao est乞o contribuindo suficientemente para revitalizar ou recriar espaos democrticos, 

para estimular novas formas de cooperaao, organizaao e de participa9乞o poltica, bem como 

para ampliar a esfera de participaao na sociedade civil. 

No Brasil a promo9乞o do capital social pode promover novas rela6es nas institui96es de 

forma o dos jovens e altera6es nas formas de relacionamentos sociais que, via processo de 

socializa o, potencializem o desenvolvimento de atividades comunitarias e eliminem a 

precria afihia o dos jovens em associa6es volunt自rias. Considerando a possibilidade de 

haver este incremento, pode-se argumentar que isto possibilitaria o surgimento de uma 

comunidade civica, capaz de gerar espaos sociais para promover o amadurecimento 

democrtico no Brasil. 

Assim, segundo Pr (2001), capital social filia-se え  l6gica esposada pelos setores sociais 

subalternos em defesa da afirmaao da identidade cultural de cada povo, elevando a auto- 

estima por meio de transmissao de valores relacionados a confiana, coopera o, identidade 

comum e respeito pelas institui96es. Esta promo9ao deve-se ser feita em conjunto entre a 

sociedade e o Estado para promover o desenvolvimento humano e sustentvel, eqitativo e 

democrtico. 
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As u ltimas elei6es presidenciais brasileiras apontam para a amplia o dos i ndices de 

confiana dos brasileiros no sistema politico, o sonho de um pas desenvolvido n谷o apenas 

economicamente, mas com ampla melhora da vida das pessoas que levar ao desenvolvimento 

humano, amplia 乞o da democracia e da participa 豆o dos cidadaos nas tomadas de decis6es em 

rela9ao aos bens publicos que levara ao desenvolvimento social, abrindo caminhos e 

desenhando novos horizontes para o planeta e para as futuras gera6es que levar ao 

desenvolvimento socioecon6mico. 
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