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Introdu~ao
1. Uma ciencia  reflexiva
A fim de explicar a persistencia das diferen<;as te6ricas que divi-
dem os especialistas em ciencias sociais, hojee costume evocaruma
situavao de crise cronica. A sociologia nao foge aregra. A concor-
rencia entre escolas de pensamento e a existencia de doutrinas difi-
cilmente conciliaveis sao, muitas vezes, apontadas como os sinto-
mas mais evidentes desse mal-estar profundo. Para rebater essa cri-
tica, os soci6logos algumas vezes citaram como razao a relativa ju-
ventude da sua disciplina. Everdade que sea comparannos com ou-
tras ciencias sociais como o direito, a hist6ria ou a economia politi-
ca, a sociologia - como ciencia constituida- e de produ<;ao recente.
A definivao de um objeto proprio, a aplicavao de metodos originais
de investiga<;ao cientifica, e oreconhecimento institucional (cria9ao
de revistas especializadas, de catedras universitarias...) s6 ganharam
corpo definitivamente pela primeira vez, em alguns paises indus-
trializados, no extrema fim do seculo XIX.
Mas, pode-se verdadeiramente, quase dois seculos depois de
Augusto Comte haver f01jado o neologismo "sociologia", conti-
nuar evocando tenazmente uma eterna crise de juventude? C erta-
mente nao. As disputas entre escolas, a existencia de paradigmas
alternatives nao constituem, com efeito, o apam1gio dos soci6lo-
gos. Basta olhar, para se convencer disso, as disciplinas vizinhas:a
economia, a psicologia, a lingilistica... todas elas, tambem, sao o
palco de asperos e incessantes debates te6ricos.
 


	6. I
I
I
I
E.
, ~xatamente a~  contnirio daqueles que, como Karl Popper (A
logz:a do des~obrzmento ci~ntfjico, 1934), se interessam pela pro-
duyao e a vahdade das teonas em um universe depurado de t d
fi 'lh'. o a
or9a socr.a , a mmtos epistem6Iogos e soci6logos que, cada urn a
su~ mane~ra: c.hamam a atenyao para o carater necessariamente re-
lative e hrstonco de toda teoria cientifica (D Bloor· p B d' .
E · , . our reu,
~cola_ de :rankfurt; M. Foucault...). Em A estrutura das revolu-
90.es czen~if}c~s (I962), Thomas Kuhn explica, assim, que ate no
sew das crencras da materia o consenso te6rico entre os pesquisa-
dores nao e nem perfeito nem pennanente. Ele evoca a ideia de
uma s_ucessao d~ paradigmas dominantes (conjunto de objetos, de
questoes, de metodos, de conhecimentos... legitimados em um
dado m?rr:e~to por uma comunidade de sabios) que balizam 0 per-
curse hrstonco das ciencias.
Deste ultimo ~onto ~e vista e com a mesma validade de qual-
quer outro .e~uncrado C!entifico, as teorias sociol6gicas sofrem
com ~ rel~trvrdad~ e a f~agilidade hist6rica. Possuem, no entanto,
~rna megavel partrculandade: a capacidade de usar seus pr6prios
ms:rurnentospara fazer da ciencia (a comeyar pela propria socio-
logra) ~m Objeto.de ~studo privilegiado. Dado que a produyao de
conhec1mentos ctentJfi~os e uma pnitica social como qualquer ou-
tra, o alca~ce das teonas sociol6gicas deve, portanto, ser dupla-
mente avahado: de um !ado, segundo a sua mais-valia intelectual
e, d.o o~tr~, ~traves do prisma das implica96es e das configurac;5es
s6c10-h1stoncas no quadro onde se molda 0 saber.
2. Memoria da sociologia
0 trabalho de _sondagens de opiniao, de amilise estatistica, de
consul~a aos arq~~vos... e prcitica obrigatoria na aprendizagem da
profissao de socwlogo. Pois a sociologia e antes de tLtdo
·~ . , . , , uma
CJen~ra er~pmca. Essa pnhica nao teria, contudo, grande utilidade
s~ n~~ se ms_cr~.vesse em uma obra e uma memoria coletivas que a
h1ston a das tderas conuibui, a seu modo, para resgatar.
Todo trabalbo- escreve C. Wright Mills- , toda esco-
lha de estudos c metodos em sociologia, supoe uma
"teoria do progresso cientifico". Todo progrcsso ci-
entifico ecumulative. Nao e obra de urn unico ho-
mem, mas de mui:as pessoas, que reveem e criticam,
qtie acrescentam e ampliam. Para ser atual, deve-se
associar oseu trabalho ao que foi feito e ao que se faz.
Enecessaria para se dialogar, enecessario para a ob-
jetividade (C. Wright Mills.A imaginar;ao socio/6gi-
ca, 1959).
0 ponto de vista epistemol6gico de Mills deixa transparecer
urn otimismo mais ou menos discutivel. Nao e duvidoso em con-
trapartida que, tendo o lastro de um passado ja rico, a sociologia se
tenha hoje tornado uma disciplina de referenciae que se deve levar
em conta. Ela oferece, a quem se propoe perscrutar com a lupa as
praticas e representayoes sociais, uma caixa de fenamentas, mui-
tas das quais ja foram varias vezes experimentadas. Por isso, sob
pena deter que reinventar continuamente e de modo ingenue as
an::ilises e os conceitos-chave de sua disciplina, o soci6logo nao
poderia prescindir da hist6ria de sua especialidade. Da mesma for-
ma, ser-lhe-ia impossivel apreender o alcance eo sentido de qual-
quer inovayao, se esta- condiyao necessaria mas nao suficiente-
nao fosse cotejada com outras pesquisas e pontes de vista preexis-
tentes. Conhecer a sociologia e, portanto, nao apenas saber prati-
d.-la, mas saber igua!mente mergulhar em sua hist6ria.
3. Uma hist6ria complexa e uma obra sempre em andamento
Contrariamente a uma visao simplista e caricatural do desen-
volvimento das ciencias, nao se pode conceber a hist6ria da socio-
logia tomando simplesmente por modele uma acumulayao linear,
regular e virtuosa de urn saber que se poderia, de uma vez p or to-
das, conservar no Panteao das ideias. M as por que?
 


	7. Antes de mais  nada, porque as ideias nao se reproduzem por si
mesmas como-usando de novo uma metafora muitas vezes toma-
da de emprestimo - borboletas geram borboletas. A produc;ao dos
conhecimentos esta ligada, em boa parte, a fatores contextuais de-
tenninantes. Os movimentos da hist6ria e da sociedade contribu-
em para criar continuamente novos problemas, para invalidar cer-
tos esquemas antigose estimular novas analises. Depois das catas-
trofes humanas provocadas pelos regimes totalitarios do seculo
XX, por exemplo, nossas maneiras de pensar a ordem social, ou
ainda, de ler certos pensadores dos seculos passados, tiveram ne-
cessariamente que passar por uma modificac;ao. Noutras palavras,
como seria ilus6rio fechar-se no mundo etereo da abstra9ao para
compreender o alcance e os limites das teorias sociol6gicas.
Em termos mais precisos, convem evitar urn duplo obstaculo:
tanto quanta importa ressituar as ideias em seu contexto social,
cultural e institucional, da mesma forma seria vao, no extrema
oposto, reduzir estas adeterminantes puramente hist6ricas. Preten-
der que as analises de Marx ou de Weber sao hoje caducas poresta-
rem inteiramente dominadas pelas preocupa<;oes da epoca deles e
cair em uma atitude arbitraria que condena a ignorar que cetios
instrumentos, certos modos de questionamento do social podem
resistir ao desgaste do tempo. Em nome de preceitos metodol6gi-
cos queja foram devidamente comprovados, existem assim muitos
soci6logos contemporiineos que se reportam sempre a Marx, We-
ber..., sem necessariamente abrac;ar, alias, o conjunto das convic-
c;oes destes ultimos.Deve-se iguahnente dissipar uma segunda ilu-
sao simplista: aquela que atribui urn carater fixo ahist6ria das idei-
as. Toda epoca, com efeito, possui a sua maneira propria de ler e
celebrar obras, embora pondo de parte contribui<;:oes que outras
gerac;:oes talvez (re)descubram. Por conseguinte,uma obra que tra-
ta da hist6ria das ideias e necessariamente relativa porque, quer o
autor se defenda quanta a isto ou nao, ele e parte das representa-
c;:oes coletivas uma vez que se exprimem atraves dele.
Dois exemplos permitirao ilustrar o que pretendo dizer. Na hora
atual Max Weber se apresenta como personalidade cientifi.ca de
prirn~iro plano no grupo dos pioneiros da sociolo~i~ ale~a. No en-
tanto, a despeito do valor intrinseco da obra, esseJUlZO nao ~ra alga
evidente no inicio do seculo XX. Como escreve Norbert Ehas,
nos anos vinte, Max Weber estava ainda Ionge de se
destacar do gmpo dos especialistas alemaes em cien-
cias sociais, ao passo que hoje, com o recuo do tem-
po, ele ereconhecido grayaS atriagem efetuada Silen-
ciosamente pelas gera<;:oes seguintes (Norbert E/zas
par lui meme, 1991).
0 segundo exemplo mostra que os livros tambem podet~ conhe-
cer as vicissitudes do reconhecirnento institucional: naatuahdade, 0
suicidio, de Durkheim, e tranqi.iilarnente apresentado ao~ estudantes
como a obra capital do soci6logo frances, quem sabe ate como urna
obra indispensavel da hist6ria da sociologia. Ora, comparado c~m
os outros, esse estudo conheceu menos sucesso, enquanto Durkhenn
vivia, inclusive entre os discipulos mais chegados.
4. Convite a uma historia das ideias sociol6gicas
Sea sociologia se afirma tao tardiamente na hist6ria das ci~nci
as sociais as considera<;5es sabre a maneira de "viver em socteda-
de" logo ~companharam os esforyos de reflexao dos fil6sofos e de
outros pensadores do politico. Deste mo~o, para con:preen?er a
originalidade das ideias que se pode quahficar, a partrr.do seculo
XIX, como "sociol6gicas" (tendo em conta que enuncHu~ novos
pontos de vista sobre os seres humanos ao ~iverem em soctedade e
porque enunciados por individuos que se vao reconhecer como so-
ci6logos), e necessaria inscrever a sua genese em um movtmento
de longo prazo.
0 risco primeiro de semelhante projeto e 0 de ef:n:ar urn_v~o
muito por alto, necessariamente caricatural e fragmentano, da h1sto-
 


	8. ria da sociologia.  Por isso, sem pretensao de ser exaustivo (mas
como isso poderia ser possivel?) e com a clara consciencia do es-
quecimento as vezes injusto de certas abordagens, da redn<;:ao de
certas amilises sutis e complexas, do menosprezo de certos fatores
institucionais, estaobra privilegia nao apenas o ponto devista socio-
16gico em sentido estrito (a custa da psicologia social, da antropolo-
gia, da lingiiistica...), mas igualmente dos autores ou das escolas que
parecem hoje as mais significativas para se compreender tanto a so-
ciologia contemporanea como o mundo modemo. Deve-se precisar
emsegundo Iugar que, destinado a estudantes que vao abrac;:ar a car-
reira de soci6logos e a nao-especialistas, este livro eantes de tudo
uma introduc;:ao. Nao poderia, em caso algum, substituir a consulta
cuidadosa aos textos originais: quer ser, muito pelo contrario, urn
convite ao contato direto com as grandes obras da sociologia, en-
centro que nenhum manual seria capaz de substituir.
A presente obra se compoe de dois volumes. 0 primeiro econ-
sagrado aos precursores e aos fundadores da sociologia. 0 segun-
do apresenta os desenvolvimentos da sociologia contemporanea a
partir da decada de 30. 0 primeiro tomo se estrutura em tres partes.
A primeira parte questiona, do ponto de vista do "viver em socie-
dade", as multiplas filosofias que balizam 0 periodo que se estende
da Antiguidade ao Seculo das Luzes. A segunda parte avalia, em
primeiro Iugar, as teorias do social assim como se desenvolvem
com a tematica socialista. Apresenta a seguir as diferentes escolas
socio16gicas que entram em confronto, nos paises industrializados,
no fim do seculo XIX Emboraos contatos entre soci6logos de pai-
ses diferentes tenham sido estabelecidos bastante rapidamente,
convem apesar de tudo, como se vera, raciocinar em te1mos de tra-
diyao nacional. A terceira parte, enfim, 6 consagrada a dois autores
de importancia prima1ia, autores contemporaneos um do outro (mas
que nunca debateramjuntos!), e que adquiriram depois de mortos
o titulo de "pai fundador" em sociologia. Trata-se, respectivamen-
te, de Emile Durkheim e de Max Weber.
;.·:
.;.:
,.
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A questao do  "viver em sociedade"
da Antigiiidade aIdade Chissica
Com os gregos da Antigiiidade vem aluz um sistema inedito
de participac;:ao na vida politica: a democracia (Baliza 1). Eelode
ao mesmo tempo um pensamento filos6fico livre e original sobre
a sociedade. Mas se essas reflex6es produzem principios novos
de inteligibilidade da realidade social, adotam tambern uma posi-
c;:ao normativa (para determinar o que deve ser), posic;:ao estranha
ao espirito daquilo que vai ulteriormente constituir o ponto de
vista sociol6gico.
A Idade Media nao se mostra propicia ao desenvolvimento de
novas concepc;:oes. Durante esse Iongo periodo, predomina um
pensamento submetido aideia de Deus. Sera necessaria esperar o
Renascimento e a !dade Classica para que os seres humanos ces-
sem progressivamente de pensar a ordem da sociedade com refe-
rcncia a um principia divino transcendente a eles. Dessa ruptura
vao nascer as primeiras teorias do contrato social, enfoques que
formalizam a constituic;;ao da sociedade como mero produto da
ac;:ao dos humanos.
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Baliza 1
A democracia  ateniense
Hist6ria
Ado:adas sob apr~ss~o dos camponeses, artesaos e comerciantes
que reagtam contra a hranra e as desigualdades, as reformas de Cliste-
nes (508 aC) abalam completamente a face politicada Grecia Antiga
Essas reformas criam d· - d . ·
. . as con ~~.oe:' -e urn regtme que confere o poder
a? ~ov~. a ~e~ocracta. A substttUt~ao das antigas tribos por novas di-
Vt~oes ms.tJtm, no seio de um mesmo corpo politico, reais unidades
umdas e sttuadas a uma distancia igual do poder. No V seculo seculo
do estratego Pericles, Atenas se toma a verdadeira capital da Grecia
Iugar de ~ermentac;ao cientifica, filos6fica e artistica. Neste conjunto'
os ?tstonadores Her6doto (484-425) e Tucidides (465-395) - o pri~
m~tr? grac;as a seus trabalhos sobre as guerras persas, o segundopelas
multtplas observac;oes "etnognificas" que enriquecem a sua Hist6ria
~o ~eloponeso- desempenham o papel de pioneiros das ciencias so-
Clats. ~ guen:a do Peloponeso (431-404 aC), que opoe Espa.rta a Ate-
nas, poe fi~ a democracia ateniense.Em 404, urn govemo oligarqui-
c:> (o dos Tn~ta Tiranos) sobe ao poder. Critias, prime da mae de Pia-
tao, acha~se a sua £r:ente. Em 403, urn govemo democ.ratico reassume
0 poder: e o que vat condenar Socrates.
Organiza~ao
."Para falar em tennos mais conformes ao uso em materia consti-
tucwnal, opovo possuia nao somente a elegibilidade necessaria para
o~uparos c~r~os eo direito de eleger magistrados, mas tambern o di-
retto ~e dectdir ell_l t~dos os dominies da politica do Estado eo direi-
t~ deJulgar, constttutdo em tribunal, todas as causas importantes ci
vts e crimin~is, publicas e privadas. A concentravao da autoridad~
n~ Ass.emblera, a fragmentac;ao e o carater rotativo dos postos admi-
mstratt~~s: a escolha por S01teio, a ausencia de burocracia remune-
rada, osJurrs populares, tudo isso contribuia para impedirque se crias-
seumaparelh rt'd' · ·
, . . . o _ra I ano e, per vra de consegiiencia, de uma elite
poltttca mstttucwnalizada. A dire9ao das questoes era direta e pes-
soal, e nao havia Iugar para mediocres fantoches, manipulados por
tnis do palco pelos dirigentes 'reais'. Homens como Pericles consti-
tuiam, sem duvida, uma elite politica, mas essa elite nao se perpetua-
va por si mesma [...]. Alguns dos dispositivos institucionais que os
atenienses inventaram com tanta imaginac;:ao perdem a sua fei~ao
aparentemente ~stranha aluz dessa realidade politica. 0 ostracismo
eo mais conhecido: urn homem cuja influencia fosse julgada peri-
gosamente excessiva podia ser exilado por dez anos, sem perder to-
davia, e isto eimportante, seus bens ou o seu estatuto de cidadao"
(M.I. Finley.Democratie antique et democratie moderne. Paris, Pa-
yot, 1976, p. 75-76).
1. Filosofia e politica na Antigiiidade grega
No seculo v aC OS sofistas sao, na Grecia, OS primeiros que
oferecem uma reflexao critica sobre a organiza<;ao dos seres hu-
manos em sociedade. Em seu sentido primeiro, o tetmo "sofista"
designa aqueles que possuem competencia e saber (sophia). Mais
tarde, progressivamente, serve para qualificar intelectuais como
G6rgias de Leontine, Hipias de Elis ou Protagoras de Abdera que
exercem, de cidade em cidade, a arte da persuasao mediante a p ala-
vra. Os sofistas fustigam a escravidao e usam abundantemente a
anna critica. Lant;:ando duvida sobre a exisH~ncia dos deuses, eles
encaram a justit;:a, e tambem toda instituic;ao que concone para a
manutenc;:ao da ordem social, como uma simples convenc;:ao huma-
na. "0 homem e a medida de todas as coisas" (Protagoras): assim
se exprime claramente e de forma lapidar essa negac;ao da trans-
cendencia. Platao e Arist6teles irao contrapor- cada urn asua ma-
neira- uma resposta critic'a aos sofistas.
1.1. A cidade ideal de Platiio
Piatao (427-348 aC) entra em cena, na hist6ria, depois da queda
da democracia ateniense. Marcado pelas turbulencias politicas de
seu tempo e pela condena<;:ao amotte, de S6crates(do qual foi disci-
 


	11. pulo), ele procm·a  antes de tudo um meio para chegar acidade ideal,
modelo de sociedade que escape adesordem e aerosao do tempo.
Este aristocrata ateniense redige A republica, obra na qual ex-
poe os meios para se alcanyar esse objetivo. Ate a morte, Platao
vive sempre animado por essa mesma preocupayao com a ordem.
Em As leis, obra da maturidade, ele da um conjunto de indicay6es
mais detalhadas ainda (embora diferentes das anteriores) como in-
tuito de realizar o tipo de sociedade que ele julga perfeita. Mas o
contribute de PlaHio nao se reduz s6 a essas duas obras. Platao nos
legou in{uneros outros escritos, muitos deles em fomm de dialo-
gos, como por exemplo Apologia de Socrates, Protagoras, 0 ban-
quete... Sempre com a mesma preocupa9iio de pedagogia politica,
o fil6sofo funda a Academia, uma especie de escola destinada a
formar homens de Estado. Excetuando duas experiencias desastra-
das na Sicilia, assessorando o tirana Dioniso de Siracusa, o proprio
Platao se mantem sempre amargem da vida politica.
A originalidade de Platao consiste em sustentar primeiramente,
contrariando Parmenides e Heriiclito, que ha um mundo das Ideias,
mundo estavel e perfeito cujo reflexo mutavel se ve na realidade
(Texto 1). Gravas areminiscencia, os seres humanos se beneficiam
da experiencia de uma vida anterior, a de uma alma im01ial e ima-
terial que foi precipitada em urn corpo e que se beneficiara da con-
templayao das Ideias de Bem, de Belo... Nesse mundo das Jdeias se
acha a justi9a em si, principia que os seres humanos devem tomar
por base no decorrer de sua vida terrestre, para construir uma cida-
de ideal e assegurar a salvayao da alma. A organizayao da cidade-
penhor da felicidade individual - nao e portanto agora, como pen-
savam os sofistas, questao de opini6es mas de tecnica. "Entrada
pennitida s6 aos geometras"- esta era a f6mmla gravada no fran-
tao da Academia. Essa expressao revela a ruptura introduzida por
Platiio. Com este ultimo o politico balan9a entre a filodoxia (amor
adoxa, aopiniao) e a filosofia (amor asabedoria, sophia).
Texto 1
PLATAO- A alegoria da caverna
Agora, continuei, representa-te da seguinte maneira o estado
de nossa natureza no que se refere ainstrus;iio e aignorancia.
Imagina homens em uma morada subterranea, em forma de ca-
verna, tendo sobre toda a sua largura uma entrada aberta aluz ;
esses homens se encontram ali desde a inffmcia, com pernas e
pescos;o acorrentados, de tal sorte que nao pode~ mov!m:n-
tar-se nem ver senao 0 que fica bem a SUa frente, pOlS OS gn!hoes
os impedem de voltar a cabe<;:a; a luz Jhes vem de uma fogue~ra
acesa em uma elevayao, ao Ionge, por tras deles; entre a fogue1ra
e os prisioneiros passaum caminho elevado: imagina que ao Jon-
go desse caminho esta construido um pequeno muro, semelhante
aos tapumes que os manipuladores de marionetes erguem asua
frente e par cima dos quais exibem suas habilidades.
Estou vendo - disse ele.
Imagina agora ao longo desse murinho homens que carTe-
gam objetos de toda sorte, que sobrepassam o muro, e estatuetas
de homens e de animais, de pedra ede madeira, e de toda especie
de material; naturalmente, entre esses carregadores, alguns fa-
lam e outros estao calados.
Eis- exclamou ele- um quadro estranho e estranhos prisio-
neiros.
Eles se assemelham a nos - respondi - e em primeiro Iugar,
pensas que em tal situa.yao elesjamais tenham visto outra coisa ~i
ferente deles mesmos e de seus vizinhos exceto as sombras proJe-
tadas pelo fogo sobre a parcde da caverna que esta diante deles?
E como? - observou ele - se estiio forc;;ados a perrnanccer
com a cabet;a im6vel durante toda a vida?
E para os objetos que desfilam, nao se da o mesmo?
Incontestavelmente.
Se, portanto, pudessem conversar entre si, nao pensas que to-
mariam por objetos reais as sombras que vissem?
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Forqosamente (...).
Agora, meu  caro Glauco, continuei, deve-se aplicar ponto
por ponto esta imagem aquila que acima dissemos, comparar 0
mundo que a vista nos mostra a morada na ptisao, e a luz da fo-
gueira que a ilumina ao poder do sol. Quanta a subida para are-
giiio superior e acontemplaqao de seus objetos, se a consideras
como a ascensao da alma para a regiao inteligivel, nao estaras
enganado segundo penso, porque tao bern desejas conhece-la.
Sabe Deus se ela everdadeira. Quanto a mim, esta ea minha opi-
niao: no mundo inteligivel a ideia do berne percebida por ultimo
e com dificuldade, mas nao se pode percebe-lasem concluir que
ela seja a causa de tudo aquilo que h:i de reto e belo em todas as
coisas; que eta, no mundo visivel, gerou a luz e o soberano da
luz; que, no mundo inteligivel, e justamente ela que ea soberana
e dispensa a verdade e a inteligencia; e que enecessaria ve-la
para se portarcom sabedoria tanto na vida privada como na pu-
blica (Platao. A republica, livro VII, 514-517).
Mas, o que eo modele da cidade ideal? Euma cidade regida
pela justi<;a, responde o autor de A republica. E aquila que ejusta e
a atribui<;ao de status em fun<;ao da competencia propria de cada
individuo. M ediante urn sistema de educa<;ao estritamente codifi-
cado, convem selecionar os individuos em virtude das suas quali-
dades e coloca-los em tres classes diferentes: os artesaos (encane-
gados dos problemas econ6micos), os guerreiros (responsaveis
pela defesa da cidade) e os guardiaes, dotados de uma sabedoria
que os habilite para o exercicio do govemo. A fim de constituir
uma grande familia unida, os membros das classes superiores (di-
rigentes, magistrados...) devem viver sem trabalhar e em completa
comunhao de bens, de mulheres e de filhos (Texto 2). "Enquanto
os fil6sofos nao forem reis nas cidades (...)- explica Platao- nao
cessarao (...) os males das cidades, nem, parece-me, os do genera
humane" (A republica, 473b).
Texto 2
PLATAO- As classes na cidade platonica
0 mito dos ID;etais
Vou, portanto, faze-lo - embora nao saiba de que audacia e
de que expressoes usarei para isto - e tentarei persuadir em pri-
meiro Iugar os chefes e os soldados, em seguida os outros cida-
daos, que tudo aquilo que lhes ensinamos ao educa-los e ins-
trui-los, tudo aquila de que acreditavam ter o sentimento e a ex-
periencia, nao era, por assim dizer, outra coisa senlio s.onho; que,
na realidade, eram entao formados e educados no sew da terra,
eles, suas armas e tudo o que lhes pertence; que depois de te-los
inteiramente formado a terra, a mae deles, OS deu aJuz; que, en-
tao devem olhar o pais que habitam comosuamae e sua nutricia,
defende-la contra quem a atacasse, e tratar os outros cidadaos
como innaos, como filhos da terra assim como eles.
Nao e sem razao que sentias vergonha dizendo t:ssamentira!
Sim, confessei, tinha muito boas razoes; mas ouve todavia o
resto da fabula: "V6s sois todos innaos na cidade, vamos di-
zer-lhes, continuando esta ficc;;ao, mas o deus que vos formou fez
entrar ouro na composi<;:ao daqueles dentre v6s que tern capaci-
dade para comandar, par isso sao os mais preciosos. Misturou
prata na composi<;:ao dos auxiliares; ferro e bronze na dos traba-
lhadores e dos outros artesaos. De modo geral, ireis gerar filhos
semelhantes a v6s mesmos; mas como sois todos parentes, pode
acontecer que do ouro nas9a urn rebento de prata, da prata um re-
bento de ouro, e que as mesmas transmutac;;oes se produzam en-
tre os outros metais. Deste modo, antes de tudo e sobretudo, o
deus ordena aos magistrados que vigiem atentamente os filhos,
que prestem muita aten<;:ao ao metal que se acha mistur.ado com
sua alma e se os seus pr6prios filhos tem alguma mtstura de
bronze ou de feno, que nao tenham piedade por eles, e que lhes
concedam o genero de honradevidoasua natureza, relegando-os
para a classe dos artesaos e dos trabalhadores, masse destes ulti-
mos nasce urn filho cuja alma contenha ouro ou prata, o deus
 


	13. i
!
I
I
·,!
j
,.
''F
'
·l
•
.
j
1
1
~.!:
.
.
j
l·...
i
;
'
. ;
1
~
I
I
I
q~_er que  seja honrado educando-o quer para 0 grau de guar-
d.tao quer para o de auxiliar, visto que urn oniculo afirma que a
ctda~e perecen! quando for guardada pelo ferro ou pelo bronze"
(Platao. A republica, livro III, 414-415).
A co~~nidade de hens, de mulheres e de filhos entre os
guardwes
AIem des.t~ educa~ao, todo homem sensato hade reconhecer
que enecessano dar-lhes moradias e bens que nao os impes;am .
de serem gt~ar~i6es tao perfeitos quanto passive!, e que nao os
levem a preJudtcar os outros cidadaos.
Podes ver e~1tao, continuei, se para serem tais devem viver e
morar da manetra que vou dizer: antes de tudo nenhum d 1
· · d , e es
possUira na a como proprio, fora os objetos de primeiranecessi-
dade (...).
Todas as mulheres de nossos guerreiros serao comuns a todos·
nenhuma delas habitara emparticular com nenhum deles; dames~
rna forma, os filhos serao comuns, e os pais nao conhecerao :seus
filbos nem estes seus pais (Platao. Jbid., tivro III, 417 e v, 457).
Esse ordenamento ideal da cidade tal como Pia•::: · · ,
• _ , L<lO o rmagma, e
somente a proJec;:ao na ordem social da estrutura da alma humana
Para :latao,_a alma se divide, com efeito, em tres partes (desejo:
corac;:ao, razao) que corre~pondem a outras tantas virtudes (tempe-
ran~a, coragem, sabedona). 0 equilibria da alma encontra 0
seu
~qu~valen~e, grac;:as ao estabelecimento das tres classes, como equi-
h~n~ da ctdade. A indivisibilidade, a estabilidade, a autarquia eco-
nomlca eo estrito gerenciamento da sociedade (da qual sao exclui-
dos os poetas) sao os criterios desta excelencia platonica.
].2, Arist6teles eo bem-viver em sociedade
Arist6teles (384-322 aC), discipulo de Platao na Academia ,
tambem o seu principal contraditor. Fundador, tambem, de u~=
;:
escola (o Liceu), Arist6teles produziu uma obra plet6rica que
aborda a maior variedade de assuntos como por exemplo a l6gica,
a flsica ou ainda a biologia. Mas, e claro, sao as obras de moral e de
politica que nos interessam em primeira instancia: a Etica a Nic6-
maco e, sobretudo, A polftica.
Arist6teles s~ afasta de Platao recusando nao apenas o princi-
pia de comunidade mas tambem a pertinencia de toda oposi<;ao en-
tre mundo sensivel e mundo das Ideias. Nao ha razao para separar
fonna e m ateria, alma e corpo e, afortiori, andar aprocura de uma
justi<;a ideal. Abandonando o idealismo platonico, Arist6teles pre-
coniza que se de aten<;ao aos fatos sem, no entanto, refugiar-se na
vulgar empiria. Para alem da complexidade do real, a essencia das
coisas eapreensivel gra<;as apesquisa, nao de principios perdidos
no ceu das Ideias, mas da sua flnalidade. Em viriude desse princi-
pia, Arist6teles define o ser humano como urn animal racional, que
vive aprocm·a da felicidade na terra. Para alcan<;ar essa meta, o ser
humane deve dar provas de virtude levando a vida com modera-
<;ao, com perfei<;ao e independencia. Gra<;as avontade, arazao e a
educac;:ao, s6 seatinge realmente esse ideal quando a virtude se tor-
non um verdadeiro habito, uma especie de segunda natureza que,
de maneira espontanea, govema do melhor modo os nossos atos.
Mas o ser humano - assirn pensa Arist6teles - nasceu antes de
tudo para viver em sociedade: ele eurn "animal politico". Dotado
da palavra, acha-se apto para deliberar com seus semelhantes de
modo que diga 0 que e justo e 0 que e injusto, estabelec;a para si
mesmo regras de vida em comum, procure por consenso o melhor
dos regimes... Esse comercio da palavra se corrobora atraves da
amizade (philia) e autoriza a busca do "bem-viver em sociedade"
que fundamenta toda comunidade politica (Texto 3). Diversamen-
te de Platao, Arist6teles alimenta a persuasao de que nao existe ne-
nhum sistema politico perfeito em si nem regras perfeitas de vida
em sociedade. Namedida em que se afastam da tentac;:ao da tirania,
tres regimes !he parecem, no entanto, mais aceitaveis: a democra-
 


	14. cia, a oligarquia  e a monarquia. Os melhores modos de convi-
vencia e de governo dependem, finahnente, de alguns outros fate-
res como o clima ("A acr6pole eoligarquica e momirquica, en-
quanta a planicie edemocratica") ou a demografia (uma densidade
muito forte pode provocar perturba<;oes).
Se erige assim a politica como ciencia rainha, Arist6teles conti-
nua prisioneiro de uma filosofia que faz da natureza urn modelo
absoluto para a organizayao da cidade. Primeiro objeto entregue
pela natureza, a sociedade e, aimagem do corpo, urn todo que tern
a primazia necessariamente sobre as partes que o constituem. A fa-
milia, lugar de procria<;ao e de educayao, forma neste sistema o
grupo social de base. Ao contnirio do que epreconizado por Pia-
tao, nero se deveria questionar sobre a dissolw;:ao dessa ce!ula na-
tural nem reivii:tdicar a igualdade entre homem e mulher. Pois a or-
ganiza<;ao social deve respeitar o padrao da natureza: ora, como se
comprova, 0 homem enaturalmente dominador e a mulher levada
asubordina<;ao. Em nome desse mesmo principia, o fil6sofo se re-
cusa a condenar a escravidao que e, a seu ver, para os homens natu-
ralmente inferiores.
Texto 3
ARIST6TELES- As formas de cidade
0 que euma cidade?
Vemos que toda cidade euma especie de comunidade, e que
toda comunidade e constituida em vista de um certo bern (pois e
em vista de obter o que lhes parece urn bern que todos os seres
huma:nos realizam sempre os seus atos): dai resulta claramente
que se todas as comunidades visam urn bern determinado, aquela
que e a mais alta de todas e abrange todas as outras, visa tambem,
mais que as outras, urn bem que esta acima de todos os outros.
Esta comuriidade ea que se chama de cidade, e a comunidade
poHtica (Aristote;Jes. Politica, I, 1).
Os diferentes tipos de constitui~ao
Os tennos constituir;iio e governo tern o mesmo significado, e
o governo e a autoridade suprema dos Estados, autoridade supre-
ma que se acha necessariamentenas miios ou de urn s6 homem, ou
deurn pequeno grupo ou da massa dos cidadaos. Quando o deten-
tor unico da sociedade, ou 0 pequeno grupo ou a massa governam
em vista do interesse comum, essas constituis:oes sao necessana-
mente constituis:oes corretas, ao passo que os govemos que tern
em vista o interesse particular, ou de urn s6 homem, ou de urn pe-
queno grupo ou da massa sao desvios dos tipos precedentes. Ou
entao, com efeito, aqueles que fazem parte do Estado nao devem
ser chamados de cidadiios ou entiio devem participar das vanta-
gens da comunidade. Entre as fonnas de govemo de tipo momir-
quico, costumamos designar com o nome de realeza aquela que
leva em conta o interesse comum; quando a autoridade eexerc1da
por urn pequeno grupo, indo, todavia, alem da unidade, 6 uma
aristocracia (chamada assim ou porque sao os melhores que go-
vemam, ou porque ai se tem em vista o maior bern para a cidade e
seus membros). Quando, enfim, a rnultidao administra o Estado
em vista da utilidade comum, o govemo recebe o nome comurn a
todas as constituis:oes, a saber, uma republica propriamente dita, e
aqui se trata de um fato bern natural: pois see possivel que.urn s6
individuo ou um pequeno grupo de individuos se sobressa1am na
virtude ao contrci.rio e entao dificil que um numero de homens
maior; lcance a perfeis:ao em toda a especie de virtudes (perfeiy~o
que no entanto ealcans:ada novalormilitar, pois este surge do sew
das massas; e por conseguinte e nesta ultima forma de govemo
que a classe combatente detem o poder supremo e todos os que se-
guem a carreira das armas tern parte no poder).
As fonnas de que acabamos de falar podem sofrer des~ios: a
tirania eum desvio da realeza, a oligarquia, da aristocrac1a, e a
democracia, da republica propriamente dita. A tirania, com efei-
to, eurna monarquia que tern em vista unicamente o interesse do
soberano; a oligarquia tern em vista o interesse dos ricos; e a de-
mocracia, o dos indigentes; e nenhuma dessas formas de gover-
no tern por meta a utilidade comum (Aristoteles. Ibid., III, 7).
 


	15. 2. 0 teocentrismo  da ldade Media
Depois da Grecia, e Roma que ocupao posto mais altona hist6-
ria ocidental. Mas o Imperio Romano, que vai perecer debaixo do
peso do gigantismo e do absolutismo, nao produz nenhuma refle-
xao politica original. Vitima das invasoes barbaras, Roma cai em
410 sob o ataque do visigodo Alarica. No plano intelech1al, im-
poe-se entao um nome: o de Santo Agostinho, bispo de Hipona.
2.1. As duas cidades de Santo Agostinho (354-430)
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No intuito de refutar as teses pagas que atribuiam a queda de ~
Roma a uma adesao progressivaao cristianismo, Santo Agostinho re- •.:n
_:f_~:·
··'_,_·_._•.
dige, entre 412 e 426, A cidade de Deus. Esta obra constitui, ao mes- -''
!~
mo tempo, uma tentativa de refutar as ideias milenaristas. 0 movi- ~
?I
mento milenarista, sustentado por alguns Padres da Igreja entre os. !;
segundo e qumio seculos, serve-se com efeito da autoridade do (::
Evangelho para condenar as desigualdades sociais. Tomando por '·
base o livro do Apocalipse, de Sao Joao, que anuncia a queda da Ba-
bil6nia e o advento de urn milenio de paz e felicidade, o milenaris-
mo antecipa e augura uma sociedadejusta e feliz. Mas, persuadido de
que somente a fe pode salvar (nao as obras), Santo Agostinho se opoe
vigorosamente a essa intromissao religiosa na vida politica e social.
Mas o corac;:ao da demonstrac;:ao, efetuada par Santo Agostinho
em A cidade de Deus, se acha noutro Iugar. Econstituido por uma
oposic;:ao entre dois tipos de "cidade humana": a cidade terrestre e
a cidade de Deus. Na primeira, os seres humanos vivem no pecado
e na dependencia mutua, cultivam o apetite desordenado, a violen-
cia e o amor por si mesmos ate chegar ao desprezo de Deus. A se-
gunda e uma cidade cosmopolita em que os seres humanos vivem
no exclusive amor a Deus, na fe e na humildade. Em nome dessa
segunda fonna de vida humana, Santo Agostinho preconiza o de-
sapego frente aos neg6cios do mundo terrestre e a estrita observan-
cia das regras, mesmo que injustas, das instih1
ic;:oes existentes.
·;!
i~~~
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Livro de cabeceira de Carlos Magno, A cidade de Deus consti-
tui fora de duvida, e de m aneira um tanto paradoxa!, uma peya im-
po~tante para o pensamento e a pra.tica p~litica da primeira lda~e
Media. Da doutrina agostiniana se deduztu, por exemplo, a teona
. assim chamada das "duas espadas". Defendida pelo Papa Gregorio
Magno (540-604); ela consiste emreconhecer a exi~t~ncia na ten~a
de dais tipos de poder delegados por Deus: um, espmtual, confen-
do as autoridades eclesiasticas que detem todo 0 poder na esf era
religiosa; o outro, temporal, que compete ao rei, que pode dispor
dos seus suditos como bem !he aprouver.
2.2. As rupturas da !dade Media
Em conseqi.iencia da invasao do Imperio Romano do Ocidente
pelos barbaros, o periodo que decorre entre os V eX seculos se ca-
racteriza, essencialmente, pela mina e pelo estilhac;:amento das ci-
dades e, simultaneamente, por um forte aumento da sensac;ao de
inseguran<;:a.
Vao declinando as atividades da industria e do comercio, para
darem Iugar a uma sociedade novamente agraria, e em via de c ris-
tianizac;:ao. Nesse vasto movimento pouco favon:lvel aprodw;ao de
ideias novas, a Igreja constitui a mica forc;a de cultura restante
(conservac;ao da lingua latina, desenvolvimento dos mosteiros).
Do seculo XI ate ao inicio do XIV, vamos assistir a um real re-
nascimento e a grandes abalostanto intelectuais como economicos
e politicos. Mesmo que aos poucos ela se normalize, a releitura da
obra de Arist6teles e inicialmente ensejo para abalar seriamen te a
doutrina crista em seus alicerces idealistas e asceticos. Os princi-
pios do conhecimento tambem sofrem uma sacudida: com Roger
Bacon, a experimentac;:ao e as matematicas passam a ocupar, em
ciencia, 0 primeiro grau da excelencia metodol6gica. Em materia
economica, a prosperidade ligada ao n1pido desenvolvimen:o de
tecnicas agricolas novas, do comercio e da pratica do emprest1moa
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juros atesta o  vigor da cidade terrestre. As cruzadas, enfim, tor-
.nam-se fonte de enriquecimento e revelam o novo impulso do Oci-
dente em face do Isla e de Bizancio.
No plano politico, na Fran~a, por exemplo, o declinio do impe-
rio de Carlos Magno, as invasoes de arabes, hungaros e normandos
do seculo X cedem o lugar arealeza. Hugo Capeto, sagrado rei em
987, inaugura uma dinastia cujo dominio s6 cessani com a Revolu-
~ao Francesa. Ate o reinado de Filipe Augusto (1180-1223), o sis-
tema feudal organizado em tomo de tres estamentos (sacerdotes,
guerreiros, camponeses) Iimita a a<;ao do poder regio (Texto 4). 0
mesmo nao se da mais, a contar do seculo XII, gra<;as particular-
mente aorganizac;:ao das comunas urbanas e aconstituic;:ao dos pri-
meiros servi<;os centrais da monarquia. Se a reforma gregoriana,
que tem por meta garantir a independencia da Igreja - e que recebe
esse nome devido ao Papa Gregorio VII ( l 073-1085)- nao encon-·.
tra obstaculos na Franc;:a, os poderes leigos alemaes e ingleses, por
scu !ado, vao opor-se a Roma.
Texto 4
LE GOFF- A sociedade medieval
Para uma outra Idade Media
Esta longa Idade Media e para mim o contnirio do hiato que
foi vista pelos humanistas do Renascimento e, salvo poucas ex-
cer,;5es, pelos pensadores das Luzes. Eo momenta da criar,;ao da
sociedade moderna, de uma civilizayao moribunda ou morta sob
suas formas agnirias tradicionais, mas viva por aquilo que criou
de essencial em nossas estruturas sociais e mentais. A Idade Me-
dia criou a cidade, a na.yao, o Estado, a universidade, o moinho e
a maquina, a horae 0 re16gio, 0 livro, 0 garfo, 0 linho, a pessoa, a
consciencia e, finahnente, a revolus;ao. Entre o neolitico e as re-
voluyoes industrial e polftica dos dais ultimos seculos, ela e - ao
menos para as sociedades ocidentais - nao urn simples buraco
nem uma ponte, mas urn grande impulso criativo - entrecortado
por crises, matizado por grandes desniveis segundo as regioes,
as categorias sociais, os setores de atividade, diversificado em
seus processos (J. Le Goff. Para uma outra !dade Media. Galli-
mard, 1977, p. )0).
As tres ordens da sociedade medieval
A ordem clerical se caracteriza pela ora.yao, o que indica tal-
vez um certo primado concedido ao ideal mom1stico, ao ideal so-
bretudo de urn certo monarquismo, mas que se refere antes de
tudo anatureza essencia! do poder clerical, que vern de sua capa-
cidade especializada de obter pelo exercicio profissional da ora-
s;ao o auxilio divino. Rei dos oratores, o monarca participa de
certo modo da natureza e dos privilegios eclesiasticos e religio-
sos e, por outro !ado, mantem com a ordem clerical as relas;oes
ambivalentes de protetor e de protegido da Igreja, que o clero ca-
rolingio estabeleceu no seculo IX.
A ordem militar tambem nao e tao simples assim para se apre-
ender, como poderia parecer aprimeira vista. Sua unidade e sua
coerencia concretas estiio, sem d1ivida, ainda mais afastadas da
realidade que as da ordem clerical. 0 tenno milites que, a partir do
seculo XII, teni a tendencia a designar habitualmente a ordem mi-
litar no esquema tripartite, vai, sem duvida, corresponder aemer-
gencia da classe dos cavaleiros no seio da aristocracia leiga, mas
trani mais confusiio que clareza nas relas;5es entre a realidade so-
cial e OS temas ideol6gicos que pretendam exprimi-la. Mas ever-
dade que, do IX ao XII seculo, o surgimento dos bellatores no es-
quema tripartite corresponde aforma.yao de uma nova nobreza e,
nessa epoca de profunda transformayaO da arte militar, aprepon-
derfu1cia da fun<_;ao guerreira no seio dessa nova aristocracia (...).
Se, apesar dessa complexidade, e passive! ver faci lmente
quem e designado pelos dois primeiros termos do esquema da
sociedade tripartite, o mesmo nao acontece com o terceiro ter-
mo. Quem sao os laboratores? Se e clara, como o atestam os
equivalentes agricolae ou rustici que encontramos, que se trata,
 


	17. na epoca que  estamos considerando enas regi6es onde esses tex-
~os foram. es~ritos,. de mrais, emais dificil determinar que con-
JUnto SOCI.al e aqu1 designado. Considera-se em geral que esse
termo des1~na o.restante da sociedade, o conjunto daqueles que
trabalham, Isto e, de fato, essencialmente a massa de campone-
ses (J. Le Goff Ibid., p. 34 e 86).
2.3. De Santo Tomas a Ibn Khaldun
~odas essas muta<;oes certarnente hao de Ievantar questoes a
Ig:eJa. A Su~a teologica escrita, a pedido do papa, por Santo To-
mas de Aqumo (1225-1274), serve nessa materia de novo funda-
mento doutrinal. Santo Tomas ai reafinna, antes de mais nada 0
·
principia de Deus Criador e se esfor<;a por dar novas provas te6~i
cas de sua existencia. Seguindo os passos de Arist6teles ele nao
dissocia corpo e alma, ereconhece ainda por cima 0 int:resse de
uma analise racional da vida social. Mas, como Deus e aquele que
g~rou da natureza, essa analise deve ser colocada sob a dependen-
cJa da teologia sobrenatural.
. Dai decorrem numerosos preceitos tomistas. No plano econo-
nuco, temos a legitima<;ao da propriedade, a reabilita!(ao do traba-
lho manual (Deus entregou o mundo criado nas maos dos seres hu-
manos, p~ra que pudessem dominar os seres inferiores), a doutrina
do.p~e~;o Justo (nas transa<;6es comerciais deve-se fixar um pre~;o
Objetlvo gra~;as aestimativa de pessoas razoaveis) OU a proibi~;ao
das taxas de juros (os juros remuneram o tempo, mas este ultimo
perte~ce exclusivamente a Deus s6). No registro politico, Santo
Tomas reconhece a monarquia como o me1hor de todos os regimes
(~ste assegu~a,.como Deus, a unidade na multiplicidade) e reivin-
di~a a supenondade da teologia sabre o politico, a submissao dos
rets aos sacerdotes.
Aimagem da doutrina tomista, o pensamento ocidental vai per-
manecer, antes do Renascimento, amplamente submetido ateolo-
gia crista. Por isso, convem deixar as terras da cristandade efocali-
zar a aten<;ao no Isla, para ver configurar-se neste momenta a si-
lhueta de urn grande precursor das ciencias da sociedade: Ibn
Khaldun (1332-1406). Nos seus Prolegomenos ahist6ria univer-
sal, este pensador se mostra um prodigioso analista das situa96es
sociais da Africa do Norte. Ele nao aceita, sobretudo, defender ne-
nhum ponto de vista nonnativo: "a hist6ria - escreve ele - tem
como verdadeiro objeto fazer-nos compreender o estado social do
ser humano, ou seja, a civilizac,:ao" (apud G. Bouthoul. Histoire de
la sociologie, 1958). Sem ligar as sociedades a qualquer principia
constitutive que as transcenda, Ibn Khaldun constr6i uma verda-
deira ciencia social aplicando as matematicas aorganiza<;ao huma-
na. Muito antes de Pareto, lanc,:a tambem as bases de uma teoria
dos ciclos sociais, ciclos ritmados pela domina!(ao de grupos, par-
tides ou dinastias que acabam no fim de um seculo, mais ou me-
nos, por se esgotar no poder.
3. 0 pensamento social e politico nos tempos modernos
0 seculo XIV e toda a primeira metade do seculo XV devem,
sem sombra de d{tvida, ser inscritos no quadro tenebroso da hist6ria
(epidemia da peste negra na Europa em 1359, a guena dos Cem
Anos, depressoes economicas). 0 periodo sucessivo e que se esten-
de ate o principia do seculo XVIII traz a marca, emcontrapartida, de
uma serie de inflexoes positivas que, pouco a pouco, consumam a
ruptura com a Idade Media. Consolida-se o desenvolvimento eco-
nomico e OS grandes descob1
imentos se vao sucedendo (em 1492
Crist6vao Colombo e o primeiro europeu a por os pes em solo ame-
ricana). Novas riquezas sao trazidas das regioes longinquas. Como
mercantilismo se abre o debate sobre as fontes da grandeza econo-
mica: impoem-se, por exemplo, a ideia segundo a qual o poder de
um pais se mede pela quantidade de metais preciosos que possui ou
ainda aquela de que o Estado deve intervir no intuito de favorecer o
enriquecimento dp pais. Tendo como pano de fundo crises e guerras
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recorrentes, a ordem  social se tiansfonna tambem. Dissolvern-se os ~~
lac;os de padroado da sociedade feudal enquanto os Estados nacio- ..~
nais vao progressivamente se afinnando. ·~
3.1. A dupla contesta9Cio da !greja
No plano intelectual, a evoluyao do seculo XVI tern amarca de
dois grandes abalos: o Renascimento e a Reforma (Texto 5). 0 Re-
nascimento tem sua origem na ltalia (com Petrarca) e a seguir se
difunde pelos Paises Baixos (Erasmo) e pela Franc;a (Rabelais,
Montaigne) e pela Inglaterra. Grac;:as aredescoberta da filosofia
grega, o humanismo entusiasta do Renascimento ce1ebra a beleza
multifonne das obras de arte, a plena realizac;ao do ser humano, a
educac;ao e a Iiberdade intelectual. 0 Renascimento vern a ser, en-
fim, uma curiosa mistura em que se mesclam a invenc;ao da im-
prensa, o desenvolvimento das ciencias (Leonardo da Vinci, Co-
pernico) e o fascinio pelo esoterismo e as paraciencias.
A Reforma e inaugurada em 1517 por urn monge agostiniano
a1emao, Martinho Lutero, que denuncia a corrupyao da Igreja. Lu-
tero tem a persuasao de que s6 a fe salva e que e, por conseguinte,
inutil procurar comprar a propria salvac;ao na Igreja. A Refom1a
conhece urn novo impulso com aquele que emais que simples con-
tinuador de Lutero: Joao Calvina. Este ultimo compartilha com
Lutero a dupla convicyao que as dadivas em dinheiro nao poderiam
substituir a fe e que os seres humanos estao predestinados, fac;am o
que fizerem, quanta ao seu devirpost mortem (salvac;ao ou perdi-
<;:ao). Divergindo, porem, de Lutero, Calvina concede a validade
da ac;ao economica e social dos seres humanos no mundo.
Se a Refonna ganha uma dimensao de massa, o Renascimento
eantes algo que envolve alguns eruditos esclarecidos. Econtudo
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com este ultimo que aparecem as ideias mais inovadoras em mate- ;1
ria politica e social. Co1n o Renascitnento, efetiva1nente, surge ··~;
uma nova concep90o da filosofia politica que se imp6e conjunta- ·lL.
mente com a aflrma<;:ao crescente dos poderes centrais. Em 0 prin-
cipe (1516), dedicado aos Medicis, Nicolau Maquiavel marca a
ruptura entre as esferas do politico e do religioso. Ao mesmo tem-
po em que reivindica a autonomia do politico, ele tambe:n enuncia
0 principia de urn govemo fotie e poderoso, apto a por de !ado
qualquer considera<;:ao morale religiosa para fundar e man_ter_a co-
esao da coletividade humana. Jean Bodin (1530-1596), JUnsta e
economista frances, se constitui, seguindo a mesma linha de Ma-
quiavel, no te6rico da monarquia absoluta. Em seus Seis livros da
reptlblica (1576), ele explica que a sociedade (a Reptlblica) euroa
comunidade que s6 pode manter-se quando govemada por urn
"poder soberano" que lhe esuperior. Este poder, absolute e indivi-
sivel, eo Estado.
Texto 5
CHAUNU -A Retorma Protestante
Mesmo nos paises onde a op<;ao e ade uma Igreja inteira(Di-
namarca, Noruega, Suecia, Inglaterra), a fortiori na Alemanha,
na Sui<;a e nos Paises Baixos, na Fran<;a a Refom1a epercebida
como uma volta a uma antiga maneira de ser mais fie! da Igreja,
um remodelamento, uma Reforma sobre a Palavra imutavel de
Deus: marca, portanto, uma mudan<;a na percep<;ao da dura<;ao.
No inicio, ha come<;o, recome<;o, ruptura, modifica<;iio na trans-
missao do deposito da fe. Esse elemento, com toda a ce1ieza, e
percebido de maneira bastante diferente. lntervem pouco ah
onde a estrutura episcopal foi mantida. A modi:ficayao pouco se
faz sentir na Escandimivia, nas Igrejas Luteranas, Episcopais da
Europa Central, na lnglaterra, na Alemanha Baltica. A ruptura e
fortemente percebida na Europa mais povoada, tocada pelamo-
dalidadc humanista, calvinista ou zwinglio-calvinista, na Sui<;:a,
nos Paises Baixos, na Franya. Ela o e ainda no nao-confonnismo
ingles onde aruptura esentida com rela<;ao aIgreja da lnglaterra.
Essa "Igreja protestante estabelecida pela Lei" teve tamanho
exito em manter o principia de uma continuidade tradicional,
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que a necessidade  de um novo nascimento se satisfaz fora, nas
Igrejas e nas seitas do Dissent. Em uma parte da Europa onde a
Reforma Calvinista contrariada deu origem a Igrejas bastante
minoritarias, a Reforma eessencialmente ruptura e renovac;ao.
Em razao das solidariedades que vigem no campo reformado,
quando a contra-Reforma "cat6lica" da Igreja brande o argu-
mento da continuidade, uma especie de consciencia comum da
muta~iio regeneradora passa da Europa "Protestante", das Igre-
jas minoritarias da ruptura para as Igrejas Protestantes majorita-
rias das evoluc;6es insensiveis sem cheques. Niio se percebe a
ruptura em toda a parte no mesmo grau. Seria ate possivel esbo-
c;:ar uma tipologia em torno da percepc;ao de ruptura. Niio se da,
todavia, Reforma Protestante sem um nivel minima de percep-
c;ao de soluc;ao de continuidade inovadora.
A Reforma Protestante e, portanto, a autoridade da Sagrada
Escritura. a justi.ficm;iio pelaje e a tomada de consciencia de
uma renova9iio. Portanto, uma modificw;iio na percep9iio da
dura9iio. Sem o multiplicador da imprensa, sem a proliferac;:ao
dos opusculos em lingua vulgar, sem o limiar dos dcz por cento
de leitores atingido em uma parte consideravel da Europa, aRe-
forma era passive!, niio, porem, o sucesso na escala em que se
deu. Na divisa genebrina, ingenua e pretensiosa, Post tenebras
Lux,temos a expressao de uma mudanc;a na durar;ao. Toda a Eu-
ropa inteligente teve a sensar;ao - basta pensar em Pantagruel-
de uma mudanr;a de ritmo. 0 extrema orgulho da gerar;ao de Ma-
rignan corresponde a um conjunto convergente de modificac;oes
importantes e, semduvida, capitais. A verdadeira decolagem de-
mografica (1515-1530) corresponde, cae La, a urn novo clima da ·
vida, a uma esperanr;a diante da vida, porque a morte cede terre-
no, ela que tanto avanyou depois de 1330 e 1348 e ainda exerce o
seu dom[nio sobre o seculo XV. Os paises onde a Reforma Pro-
testante saiu vitoriosa capitalizam, em um grande impulse religi-
ose, essa mudanc;a de percepc;:ao e essa novaesperanc;a modifica-
dora. Acham-se satisfeitas todas as condicyoes para uma vida
nova em um novo espar;o (P. Chaunu. 0 tempo das ref
ormas, II-
A reforma protestante. Paris, Complexe, 1984, p. 472-473).
Essa submissao ao poder do Estado, no entanto, nao ealgo evi-
dente. Tal e a mensagem das primeiras formas de pensamento ut6pi-
co que, seguindo Platao, questionam a ordem estabelecida e conce-
bem novas ideais. Com Tomas Campanella, Tomas More (1480-
1535) e certamente o homem que melhor encama esse tipo de atitu-
de. Em A utopia~ que ele publica em 1516, More faz uma critica
acerba ao regime politico de seu tempo. Adotando o metodo plat6-
nico do dialogo entre uma personagem e um viajante, ele mostra que
a miseria do povo eimputavel aos nobres que levam a vida na ocio-
sidade, aos latifundiarios que transfonnam seus campos em pasta-
gens ou ainda aos manges mendicantes. Em contraponto, des~reve
uma ilha bem-aventurada, a ilha da Utopia, que tem na comurudade
de bens e na democracia os seus dois pilares de sustenta<;ao.
Etienne de La Boetie (cujo pensamento e semelhante ao de
Montaigne) se questiona mais frontalmente ainda que More sobre
a razao da obediencia. Scm apresentar uma resposta definitiva, La
Boetie chama a aten~ao em seuDiscurso sobre a servidfio volunta-
ria (1549) sabre o enigma capital constituido pelo encanto do Uno
ou, noutras palavras, sobre essa rela~ao politica que assegura de
maneira inquietante a obediencia de todos os seres humanos, livres
no entanto por natureza, a urn s6 deles (Texto 6).
Texto 6
LA BOETIE- 0 enigma da servidao voluntaria
Coisa estranha eouvir falar da coragem que a liberdade in-
funde no cora<(aO daqueles que a defendem: mas o que se faz em
todo pais, por todos os seres humanos, todos os dias, que urn ho-
mem domestique cem mil, e os prive de sua liberdade, quem o
creria, se apenas o ouvisse dizer e niio o visse; e se nao aconte-
cesse a niio ser em paises estranhos e tenas longinquas, e s6 o
dissesse, quem niio pensaria que isto fosse antes ficc;ao e impo~
s[vel de se verificar? Ainda esse tmico tirana, niio e necessano
 


	20. combate-Io, niio enecessaria  derrota-Io; ele epor si mesmo der-
rotado, mas que o pais nao consinta em sua servidao; niio deve se
lhe tirar nada, mas niio lhe dar nada; nao e necessaria que 0 pais
fas;a alguma coisa para si, contanto que nada far;:a contra si. Sao,
portanto, os povos mesmos que se deixam, ou melhor, se fazem
dignos de censura severa, pois cessando de servireles se liberta-
riam; eo povo que se faz servo, que corta o prop1io pescor;:o, que
tendo a escolha ou de ser servo ou de ser livre deixa sua Iiberda-
de e toma o juga; que consente em seu mal ou antes o persegue.
~e !he cus~asse alguma coisa reaver sua liberdade, eu niio o urgi-
na; o que e que um homem deve ter mais a peito que se ressituar
em seu direito naturale, por assim dizer, de animal tornar-se de
novo homem? (E. de La Boetie. Discurso da servidiio voluntriria
(1549). Paris, Payot, 1985, p. 110-111).
3.2. Raziio e individuo na !dade Clrlssica
0 seculo XVII tern a 1~arca da a15ct:nsau conjunta de duas for-
mas ineditas de representar;:ao do mundo: o racionalismo e o indi-
vidualismo. Os escritos de Francis Bacon (1561-1626) sao os pri-
meiros a ilustrar o novo lugar concedido arazao. 0 autor do No-
vum organum (1620) inscreve a exigencia cientffica na articular;:ao
entre o te6rico (a razao) e o pnitico (a experimenta<;ao). Aseme- .
lhanr;:a de Descartes, Bacon define em seguida o conhecimento
como o meio de tamar o ser humano senhor da natureza. Mas, so-
bretudo, cabe a Bacon o merito de nos advertir vivamente contra as
pregui<;as do espirito, aquelas que nos fazem sucumbir aos idolos
(preconceitos), que embaralham a percep<;ao que podemos ter das
coisas (Texto 7).
,~,-
·,_
.;.
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Texto 7
BACON- Os idolos
Nao apenas os idolos e as no96es falsas que, tendo-se apode-
rado do entendimento humano, fixaram-se ai profundarnente, si-
tiam o espirito'a tal ponto que a verdade tern ai um acesso dificil;
mas ainda, urna vez esse acesso aberto e concedido, eles vao
acorrer de novo, na propria restaurar;:ao das ciencias e constitui-
rao ainda obstaculos, a menos que, advertidos, os seres humanos
se protejam deles, tanto quanta for possivel.
De quatro generos sao os idolos que sitiam o espirito huma-
ne. Para maior clareza, nos lhes demos nomes distintos: vamos
denominar os do primeiro genero, idolos da rar;:a, os do segundo,
idolos da cavema, os do terceiro, idolos da prar;:a publica, os do
quarto, idolos do teatro.
Os idolos da rar;:a tern seu fundamento na propria natureza
humana, na rar;:a, na especie humana. Sem razao, com efeito, se
afim1a que os sentidos humanos sao a medida das coisas; muito
pelo contrario, todas as percepr;:oes sensoriais e tambem as does-
pit·ito sao proporcionaisao ser humane, e nao ao universo. Quan-
ta ao entendimento humano, e semelhante a um espelho defor-
mante que, exposto aos raios das coisas, mistura sua propria na-
tureza anatureza das coisas, que falseia e embaralha.
Os idolos da caverna sao aqueles do ser humano considerado
individualmente. Com efeito (alem das aberrar;:oes da natureza
humana considerada como genera), cada pessoa tern uma espe-
cie de cavema, de antra individual que quebra e corrampe a lu:Z
da natureza, em conseqiiencia de diferentes causas: a natureza
propria e singular de cada urn, a educar;:ao eo intercambio col11
outras pessoas, a leitura de livros e a autoridade daqueles que se
honram e admiram, ou ainda as diferenr;:as das impressoes, con-
forme encontrem uma disposir;:ao previa e ja afetada ou, pelo
contn'lrio, igual e pacifica, e assim par diante (...).
Hatambem os idolos que nascem, par assim dizer, da aprox.i-
mar;:ao e da associar;:ao dos seres humanos entre si; e, por causa
desse intercambio e dessa troca, DOS OS denomin amos OS idoJoS
;;
,!!
 


	21. da praya publica.  Pois os seres humanos se associam pelos dis-
cursos, mas as palavras que impoem se regulam segundo a apre-
en.sao do c~n:um. Dai, essas denominay6es pemiciosas e impr6-
pnas, que SJham o entendimento humano de maneira tao surpre-
endente (...).
fdolos ha, por fim, que, propagados pelos sistemas filos6ficos
e tambem pelas regras defeituosas das demonstrayoes, acabaram
porse implantar no espirito dos seres humanos. Nos lhes damos 0
nome de idolos do teatro. Pois tantas sao as filosofias recebidas ou
inventada~ quantas, a nosso ver, as fabulas representadas no pal-
co, que cnaram mundos ficticios e teatrais (Francis Bacon. No-
vum organum [1620]. Paris, PUF, 1986, p. 110-112).
Na 16gica inaugurada porBacon, a revoluyiio da Idade Classica
se encama igualmente com a :filosofia de Baruch Spinoza. A refle-
xiio deste ultimo tende, exatamente 110 ponto de vista contrario ao
de Pas.cal, inteiramente para a radical separac;ao entre fe e razao,
teologta e :filosofia. Em nome da liberdade de pensamento, Spino-
za submete asevera critica as cren9as religiosas e politicas. Mais
ainda, explica e!e, em razao dos multiples vinculos causais que li-
gam os fenomenos entre si, aquila que nos acostumamos a deno-
minar Deus nao e nada mais que a Natureza (Deus sive natura),
Natureza que Spinoza qualifica duplamente de naturans (o poder
causal) e naturata (oreal).
A Idade Classica consiste, enfim, na afirma9ao do individuo
como sujeito aut6nomo. Essa autonomia econquistada sobre re-
gistros tao diferentes como o verdadeiro, o bela e ojusto. Essas no-
yoes s6 viio ter doravante sentido em referencia ao entendimento a
sensibilidade ou as convenyoes sociais, e nao se medem mais t~
mando por padrao alguma entidade divina qualquer. Rene Descar-
tes (1596-1650) mostra, assim, que somente o homem e o autor da
verdade e que a ciencia tem por fundamento o natural, o racional e
o matematizavel. Paralelamente, no campo da estetica, nao mais se
conjuga como se fossem identicos (tal como podia faze-lo B oile-
au) o belo e o verdadeiro. A perfei9ao artistica se liberta de qual-
quer tentayao de procurar leis gerais.Um dos primeiros a sust entar
essa postura subjetiva eo abbe Dubos (Rejlexoes criticas sobre a
poesia, a pintura e a musica, 1719), para o qual o gosto vem a ser
simplesmente gu estao de julzo subjetivo.
Aplicado a analise da sociedade, esse momenta de ruptura as-
sume a forma seguinte: a legitimidade e a autoridade poHtica s nao
pertencem mais, na mente dos analistas do direito, aordem t eol6-
gica, mas estao subordinadas s6 a convenc;6es puramente huma-
nas. Este e o ponto de partidadas doutrinas do direito natural. Cabe
a dois jurisconsultos, Hugo Grotius (Do direito da guerra ed a paz,
1625) e o Barao de Pufendorf (Deveres do homern e do cidadiio,
1673), ter enunciado os principios fundantes daquilo qu e se pode
tambem denominar as primeiras teorias do contrato social.
3.3. Estado de natureza e contrato social
A demonstrayao de Grotius, antes de mais nada, repousa sabre
umpostulado simples: nascidos independentes e iguais, os seres hu-
manos sao a fonte de toda soberania e sao naturalmente dotados de
uma fonna de sociabilidade que os leva, na considerac;ao respeitosa
dos outros, a finnar um contrato para fonnar uma sociedade. 0 con-
trato e estabelecido entre cidadaos e compromete estes t1ltimos a
respeitar os direitos dos outros bem como a obedecer ao Estado so-
ciedade. Pufendorf afina em parte este esquema, distinguindo dais
contratos fundadores. Gra9as ao primeiro (Pactum societatis), os se-
res humanos abandonam o estado de natctreza para entraT em socie-
dade. Gra9as ao segundo (Pactum subjectionis), os governados se
comprometem a obedecer aos dirigentes, govemantes que tem por
missao agir visando o bem comum. Por mais sedutoras que sejam,
essas teorias esbarram, no entanto, em um verdadeiro problema de
fundo: a quem recorrer e como justificar a resistencia civil quando
os govemantes faltam com o seu dever contratual?
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.''· No intuito  de elaborar uma nova fonna de teoria do contrato so-
cial, Thomas Hobbes (1588-1679) responde em parte a esta ques-
tao. Para este pensador ingles, adepto da Monarquia absoluta que
redige sua obra em um periado politicamente conturbado (1648 6 a
data da revolu<;ao inglesa, eo Rei Carlos I eexecutado em 1649),
a interpela<;ao se refere naturalmente acidadania, ao direito are-
volta e alegitimidade do principe. Intelectualmente, o desenvolvi-
mento das ciencias exatas e do paradigma mecanicista exerce
enonne influencia sobre Hobbes. Seu projeto tem em mira, de ma-
neira anal6gica, "cientificizar" a filosofia politica. Fiel ao metoda
cartesiano, que preconiza decompor o todo em seus elementos
mais simples para em seguida reconstruir esse todo, Hobbes postu-
la que o estado de natureza corresponde ao momenta de descons-
tnu;:ao do social. Para ele, a natureza nao constih1i um padrao ou
uma referencia (como se dava na filosofia grega). De ora em dian-
te, a natureza epensada como um estado de guerra de todos contra
todos, estado que urge superar para construir a sociedade.
Segundo o autor do Leviata (1650), o estado de natureza lanc;a
os seres humanos uns contra os outros, seres que sao maquinas
movidas pelo desejo e guiadas por tres paix5es: a competi<;:ao, a
suspeita e a gloria. Neste cenario, "o homem elobo para o homem"
e cada urn sente um medo irreprimivel da morte. A fim de se bene-
ficiar COffi 0 Sell direito natural avida, OS individuos tern, entao,
todo o interesse em estabelecer um contrato em proveito de um ter-
ceiro que nao eparieda conven<;ao. Este terceiro eo Estado (o Le-
viata, isto e, a baleia) (Texto 8). Em contrapartida dos poderes de
que desfruta, este tJltimo garante a seguran<;a de todos. 0 Estado
deve jogm esse jogo, observa Hobbes, pois sea tenta<;ao da tirania
o tomasse (se, portanto, a inseguran<;a surgisse novamente), entao
os proprios fundamentos do contrato desapareceriam.
A obra de John Locke (1632-1704), te6rico da segunda revolu-
<;:ao inglesa de 1688 (aquela que marca a entrada em cena da mo-
narquia parlamentarista), se inscreve tambem na linha das teorias
do contrato social. A filosofia politica de Locke (Segundo tratado
do governa civil, 1690) gozou em sua epoca de urn credito m uito
grande. Como legitima muito particularmente a propriedade priva-
da, vai influenciar enonn emente os pais da economia politica (Ba-
liza 2). Mas ela se mostra igualmente uma anna temivel contra o
absolutismo. Pode, com efeito, ser lida como uma justifica<;ao do
direito adesobediencia civil, direito de resistencia do povo quando
o poder estabelecido nao respeita os direitos naturais.
Texto 8
HOBBES- Do Leviatii
Por si mesmas, com efeito, na ausencia de urn poder que as
fac,;a observar pelo terror que inspira, as leis naturais (como ajusti-
c;a, a eqiiidade, a moderar;ao, a piedade e de maneira geralfaz er
aos outros o que eu desejaria que me fizessem) sao contnirias a
nossas paixoes naturais, quenos levam aparcialidade, ao orgulh o,
avinganya e a outros comportamentos deste genera. E as conven-
v6es, sem a espada, sao apenas palavras, despidas da forya de g a-
rantir as pessoas a menor seguranifa. Eis por que, nao obstante as
leis da natureza(que cada um s6 observa se lhe der na vontade e se
puder faze-lo sem perigo), se nenhum poder foi instituido, ou se
nao for grande o bastante para garantir nossa seguranya, cadapes-
soa se baseara (coisa plenamente legitima) na propria forya e na
sua habilidade para se garantir contra todos os outros (...).
Amica maneira de erigir urn semelhante poder comum,ap to
a defender as pessoas do ataque dos estrangeiros e dos males que
poderiam infligir uns aos outros, e assim protege-los de tal sorte
que por sua industria e pelos produtos da terra, pudessem a li-
mentar-se e viver contentes, deve-se confiar todo o seu poder e
toda a sua for9a a urn s6 homem ou a uma unica assembh~ia, que
possa reduzir todas as suas vontades, mediante a regra da maio-
ria, a uma s6 vontade. Noutras palavras: designar um hon1em ou
uma assembleia para assumir a suapersonalidade; e.que cada urn
se declare e se reconhec;a como o autor de tudo aquilo que fiz er
 


	23. ou mandar fazer,  quanta as coisas que concemern apaz e asegu-
ran9a comum, aquele que assim assumiu a sua personalidade,
que cada urn, por conseguinte, submeta a propria vontade e o
proprio juizo a vontade e ao juizo desse homem ou dessa assem-
bleia. Isto vai alem do consenso ou da concordia: trata-se de uma
unidade real de todos em uma s6 e mesrna pessoa, unidade reali-
zada por uma conven9ao de cada urn com cada urn estabelecida
de tal modo que ecomo se cada urn dissesse a cada urn: autorizo
esse homem e essa assembleia e /he abandono o meu direito de
megovernar a mimproprio, com esta condir;ao, que tu lhe aban-
dones o teu direito e autorizes todos os atos da mesma maneira.
Feito isto, a multidao assim unida em uma s6 pessoa edenomi-
nada republica, civitas em latim. Esta ea gera9aO deste grande
Leviata, ou antes, para me referir a ele com mais reverencia,
deste deus mortal, ao qual devemos, sob o Deus imortal, a nossa
paz e a nossa proteyao. Pois em virtude dessa autoridade que re-
cebeu de cada individuo da Republica, e-lhe outorgado o uso de
tal poder e de tal for9a, que o terror que inspiram !he pennite
moldar as vontadesde todos, em vista da paz no interior e da aju-
da mutua contra OS inimigos do exterior. Nele reside a essencia
da Republica, que se define: uma pessoa tlnica, tal que uma
grande multidao de homens sefizeram, cada um deles, por con-
vem;:oes m~ltuas que estabeleceram uns com os outros, o autor
dessas aqoes, ajim de que ela use dafort;a e dos recursos de to-
dos, como ojulgarconveniente, em vista da sua paz e da sua co-
mum defesa.
0 deposit::'rio dessa personalidade recebe o nome de sobera-
no, e diz-se que e!e possui 0 podersoberano: toda outra pessoa e
seu sudito (Thomas Hobbes. Leviatii - Tratado da materia, da
forma e do poder da republica eclesiastica e civil [1651]. Paris,
Sirey, l 97I,p.l73, 177-178).
Baliza 2
Do contrato (Locke) ao mercado (Smith):
Genese da ideologia economica
A primeira originalidade de Locke consiste em afastar-se da de·
fini9ao bobbesiana do estado de natureza. Para Locke, a liber~ad_e
que Deus concedeu aos seres humanos ganha forma grac;:~s ~os _dHet·
tOS naturais que sao 0 direito aintegridade pessoal e 0 dueltOa pro-
priedade de bens adquiridos pelo trabalho. No estado de natureza, os
individuos se atribuem aquilo de que tern justa necessidade. Mas
certos simbolos, como a moeda, favorecem as trocas e a acumula~ao
privada de bens. Dai entii.o resultam tensoes que comprometem o
bom andamento da comunidade humana. Convem, por isso, grac;:as
ao contrato social, substituir o uso da forc;a de cada um pela fan;:a de
todos. 1-Ia de se garantir assim, em sociedade, grac;:as ao poder publi-
co, o respeito dos direitos naturais.
A filosofia lockiana, que liga estado de natureza, trabalho e pro-
priedade, e retomada asua maneira pelos primeiros economistas li-
berais. Sem duvida, bja em nome da natureza, mas de uma natureza
produto de uma ordem divina, que a escola fisiocratica - tendo il
frente Franc;:ois Quesnay, autor do Quadro econ6mico (1758)-
havia 0 unico principia valido de politica econ6mica: laissezfaire,
laissez passer(deixe fazer, deixe passar). 0 elo intermediario entre
as teorias do direito naturale a economia politica classica eforja·
do, nao por Quesnay, mas por Bernard de Mandeville. Na Fabula
das abelhas (1705), critica indireta da filosofia politica lockiana,
Mandeville poe a circular um sofisma de composic;:ao que go zani
de muito sucesso em economia: o lux.o eo enriquecimento de uns -
explica - e necessaria para manter a atividade dos outros. Depura-
do de referencias adivindade, este esquema conduz alei da harmo-
nizac;:ao espontiinea, gra9as ao mercado, dos interesses dos indivi-
duos. Para Adam Smith (Jnvestigar;iio sabre a natureza e as cau-
sas da riqueza das nar;oes, 1776), tudo se passa neste mo?elo
como se, em virtude da a9ao de uma mao invisivel, a soma dos mte-
resses particulares constituisse, pelo jogo regulador do mercado, o
interesse geral. Assim se acha fundamentado, racionalmente, o li-
beralismo economico.
 


	24. Piene Ronsavallon (0  capitalismo ut6pico, 1979) acredita que
essa passagem do contrato ao mercado como 0 modo ti.mda t d
. r· n e a
SOC!edade Se exp ICa SObretudo peJas dificuJdades inerentes a t _
· d · s eo
nas ~ contrato soctal: "a nos;ao de mao invisfvel permite superar
essa dtficuldade do fundamento da obrigac;ao no pacto social sem
ca1r numa conce?9ao desp6tica. Ela permite pensar uma sociedade
sem centro, abollr praticamente a distin9ao entre 0 interior e t _
. . d" 'd o ex e
nor, entre o m IV_t uo e a sociedade". Com base nessas teorias do
mercado viio surgu diferentes vers6es daquilo que se conve ·
d
. .
1
. . UCIOUOU
enommar ut1 Jtansmo. Uma das mais notaveis ea que se deve a Je-
remy Bentham (1748-1832) (lntrodw;ao aosprincipios da morale
d~ le'!islar;iio, 1_789), ~rilh~nte representante da escola inglesa dora-
dtcahsmo filosofico, msp1rado por Helvetius - que sustentava em
Do espfrito (1758) que os nossos pensamentos sao 0 produto do nos-
s~ ambiente- Be~tham imagina o ser humano como urn animal sen-
stvel ao pr~zer e a dor. Fun_dador de uma aritmetica social e penal,
a~re o cam1~ho para as teonas da utilidade e para o principia de urn
calculo relat1vo ao comportamento humano.
Das filosofias da hist6ria aos precursores
da sociologia
Na dinamica filos6fica da Idade Classica, o seculo XVIII -
chamado o Seculo das Luzes - celebra a razao (Texto 9). M as a
esta altura se trata de uma razao depurada de toda esc6ria metafisi-
ca. Nao se trata mais, amaneira por exemplo de um Leibniz
(1646-1716), de confundir razao, logos absolute e Deus. A ..revo-
luc;:ao copernicana" de Emmanuel Kant entroniza definitivamente
o ser humano no centro do mundo. Com Kant, nao existe mais a
verdade, propriamente falando, a nao ser a constmida pelo serhu-
mano: "Ousa servir-te do teu proprio entendimento! Eis o lemadas
Luzes" (Emmanuel Kant. Was ist Aujklarung?, 1794)
Esta nova postura intelectual explica o interesse pelos metodos
e sistemas de conhecimento. Gra<;as aos esforc;:os de Diderot e de
d'Alembert,A enciclopedia- cujapublica<;ao se estende de 1751 a
1773 - apresenta uma visao panoramica do conhecimento huma-
no. A razao cientifica procura formalizar oreal atraves dos filtros
mecanicistas e naturalistas assim como sao glorificados pelos fil6-
sofos materialistas (d'Holbach; Helvetius; La Mettrie e Mauper-
tuis). Atraves da importac;:ao dos esquemas da Fisica newtoniana, a
sociedade passa a ser vista como urn conjunto medinico que se
pode, mentalmente, montar e desmontar.
 


	25. Texto 9
CASSIRER -  0 espfrito das Luzes
0 seculo XVIII se acha impregnado da fe na unidade e imuta-
hilidade da raziio.A razao e una e identica para todo sujeito pen-
sante, para toda nayiio, toda epoca, toda cultura. De todas as varia-
c;:6es dos dogmas religiosos, das maximas e das convicc;:6es ma-
rais, das ideias e dos juizos te6ricos, depreende-se um conteudo
finne e imutavel, consistente, e a sua unidade e a sua consistencia
sao justamente a expressao da essencia propria da razao (...).
Deste modo, o fenomeno do movimento dos planetas, que
Kepler tinha considerado como um todo, se configura como um
ediflcio complexo. A teoria newtoniana o reduz a dois tipos de
leis fundamentais:a lei da queda livre e a lei do movimento cen-
trifuge. Cada um desses fenomenos fora estudado em separado e
de maneira rigorosamente conclusiva por Galileu e Huyghens:
todo o problema consistia, entao, em fazer a sintesc de suas des-
cobertas reduzindo-as a um principio ~lnico de inteligibilidadc.
A fapnha de Newton esta nessa sintese (...).
A filosofia do seculo XVIII se alinha de ponta a ponta com o
exemplo privilegiado que e 0 paradigma metodol6gico da fisica
newtoniana. Mas logo e!a lhe generaliza a aplicayao. Nao se con-
tenta em compreender a analise como o grande instrumento inte-
Jectual do conhecimento fisico-matematico, mas aentende como
o instrumeoto necessaria e indispensave! de todo pensamento
em geral. Em meados do seculo, esta consolidado o triunfo desta
concepc;:ao. De sorte que se alguns pensadores ou certas escolas
divergem nos seus resultados, todos estiio de acordo, no entanto,
quanta a essas premissas da teoria do conhecimento. 0 Tratado
de metafisica, de Voltaire, 0 discurso preliminar da enciclope-
dia, de d'Alembert, aslnvestigar;oes sabre a clareza dos princi-
pios da teologia e da moral, de Kant, falam a este prop6sito a
mesma linguagem. Todos proclamam que o verdadeiro metoda
da metafisica se harmoniza no fundo com aquele que Newton in-
troduziu na fisica eque deu tao magnificos frutos. Declara Vol-
rt
~'-
taire que o pensador que se ignora a ponto de pretender penetrar
a essencia interior das coisas, conhece-las na pureza do se u
em-si, logo percebe o limite das suas faculdades: ve-se na posi-
c;:ao de urn cego que deveria emitir urn juizo sabre a natureza das
cores. A benevolencia da natureza, no entanto, colocou um caj a-
do na mao do cego, que ea amilise. Armada com esse caj ado, o
pensador vai 'poder desbmvar urn caminho entre as aparencias,
ser informado sobre seus efeitos, seguro de sua ordenayao. E nao
necessita de nenhuma outra coisa para se orientar intelectual-
mente,para administrar sua vida e a ciencia (Ernst Cassirer. Afi-
losofia das fuzes. Paris, Fayard/Agora, 1966, p. 44, 50-52).
A imagem do "born selvagem", o natural constitui uma f orma
de "pre-social". Nao e, portanto, casualidade, que Rousseau seja
um fervoroso leitor do naturalista Buffon (1707-1788), o aut or de
uma imensa e sintetica Hist6ria natural.
Como percorrer o caminho complexa e ca6tico que leva d oes-
pirito das Luzes aos precursores da sociologia? Para seguir esse
trajeto, enecessaria primeiro observar que as Luzes se conjugam
com progresso (sao as filosofias da hist6ria), organiza~ao racional
(Montesquieu) e voluntiria (R ousseau) da sociedade. A Revolu-
<;:ao Francesa foi algumas vezes apresentada como a expressao his-
t6rica desse movimento. Em nome da tradi<;:ao, ela e, no en tanto,
vivamente reprovada. De maneira um tanto surpreendente, vendo
hoje as coisas, e precisamente nos multiplos cruzamentos das Lu-
zes e da critica tradicionalista, das revolw;:oes politicas e das muta-
c;oes industriais que se deve situar a genese da sociologia. Augusto
Comte e,sem contesta~ao, o po1ia-voz mais percuciente desta sin-
tese nova entre a tradic;ao e a m odernidade, estranha alquimia que
dara vida as primeiras teorias sociol6gicas.
 


	26. 1. Hist6ria e  sociedade
1.1. Asjirosofias da hist6ria
A ideia de razao edeclinada, em primeiro lugar, no seculo
XVIII, no modo do progresso. As filosofias da hist6ria- termo for-
jado por Voltaire em 1765 - se esfon;;am por fonnalizar o progres-
so de sociedades que acumulam conhecimento e sabedoria. A
Ideta de uma hist6ria universal do ponto de vista cosmopolitico
(1784), de Kant, revela esse otimismo das Luzes em uma razao ca-
paz de decifrar, para leva-[o aperfeivao, 0 c6digo que organiza a
ordem da natureza e do genero humano.
Nas grandes sinteses de filosofia da hist6ria, produzidas pelas
Luzes (Voltaire; Turgot; Chastellux; Herder...), dois homens ocu-
pam um Iugar de destaque: Giambattista Vico (1668-1744) e o
Marques de Condorcet (1743-1794). 0 primeiro e o autor dos
Principios de uma nova ciencia (1725). A preocupac;;ao pelos fa-
tos, a vontade de redigir uma hist6ria dos fatos gerais, das in.stitui-
v5es e da linguagem fazem de Vico um fil6sofo atento aquila que
depois recebera o nome de uma hist6ria pesada, aquela que se de-
senrola segundo uma16gica que transcende o mero fluxo dos acon-
tecimentos. Verdadeiro inventor de uma "teologia leiga da provi-
dencia divina" (F. Jonas), Vico julga que a humanidade vai se de-
senvolvendo segundo uma 16gica cfclica temaria. A cada uma das
tres idades que marcam o ritmo da evolw;:ao da humanidade cor-
respondem naiurezas humanas determinadas, mas igualmente es-
pecies de direito, fonnas de governa, lfnguas, razao... (Texto 10).
Essas tres idades sao: a idade divina (dos poetas, te6logos, criado-
res legendarios); a idade her6ica, em que predomina o espirito aris-
tocratico (e a fase dos Aquiles e R6mulos, homens que sao consi-
derados her6is e filhos de deuses); a idade humana, da "natureza
humana e inteligente", por fim. Caracteriza-se esta fase pelo espi-
rito igualitirio, o pensamento, a razao e o senso do dever.
Quanta ao marques de Condorcet, estamos lidando com um
apaixonado pelas matematicas, convicto racionalista e militant e da
igualdade dos sexos e das rac;as.
Texto 10
VICO- Tres especies de governos
Os primeiros governos foram divinos: os gregos os denomi-
naram teocraticos. Sob esses governos os seres humanos esta-
vam persuadidos de que tudo na vida dependia de urn manda-
mento divino. Foi tambem a epoca dos oraculos, a mais antiga
institui<;:ao que achariamos na hist6ria dos povos.
Os segundos foram her6icos ou aristocniticos, ou seja, "go-
vcmos dos melhores" no sentido de "governos dos mais fortes".
Foram, na Grecia, os "Heraclides",ou governos dos descenden-
tes de Hercules, istoe, nobres. Espalhados por toda a Grecia An-
tiga, encontramos um cxcmplo disto como govemo de Esparta;
o mesmo se da com os Curetes, que os gregos indicaram como
difundidos em Samrnia - nome da antiga Italia - em Creta e na
Asia. Jaem Roma, toramOS governos dos Quirites, isto e, dossa-
cerdotes, que gozavam do direito do porte de armas nas assem-
bleias pttblicas. Sob esses govemos,os direitos civis eram exclu-
sivamente reservados as ordens reinantes dos her6is, tendo em
vista o seu titulo de nobreza que atribuiam, como ja se viu, asu a
origem divina. Quanta aclasse dos plebeus, considerados de ori-
gem animal, s6 lhes era permitida a satisfa9ao das necessidades
de subsistencia e o uso da liberdade.
Os terceiros govemos, enfim, foratn humanos: pelo efeito d a
pmt ilha igual da inteligencia, que e 0 proprio da natureza huma-
na, os humanos ai conhecem a igualdade diante da lei; as cidades
ai os viram com efeito nascer livres, quer se trate de cidades sob
regime de liberdade popular ou monarquico. No primeiro caso,
todos os cidadaos ou a maioria tem nas maos as for9as legitimas
da cidade que os fazem senhores da liberdade popular. Sob regi-
me nionarquico, os soberanos asseguram por suas leis a igualda-
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de dos suditos  e sao OS uniCOS que dispoem da forya mi!itar, OS
unicos que se distinguem dos outros no plano civico (G. Vico.
Principios de uma nova ciencia relativa anatureza comum das
nar;oes [1725]. Paris, Nagel, 1986, p. 367).
Condorcet eo autor de um livro escrito durante o Terror, as
pressas, enquanto aguardava a condenac;;ao: Esbor;:o de um quadro
hist6rico dos progressos do espfrito humano (1795). Nesta obra,
verdadeiro compendia das grandes conquistas da filosofia do se-
culo XVIII, Condorcet exp5e ponnenorizadamente as dez etapas
pelas quais a humanidade passou para iraprocura "daverdade e da
felicidade". No espectro da hist6ria humana, a Revolu<;ao France-
sa ocupa o fim do nono periodo. Gra<;as ao progresso das Luzes e
da virtude, o ultimo momenta vai ser o do estado social, o dos direi-
tos dos homens e da igualdade social. Condorcet compartilha com
Vico este otimismo das Luzes que o leva a desenrolar o fio da his-
t6ria no sentidu d<J progresso. Mas, da mesma forma que ele, con-
tribui tambem para dar fonna a uma intui<;ao coletiva: a das ciencias
da sociedade. Suamatematica social (aritmeticapolitica), a analise
lingi.iistica e o recurso aos documentos, tudo isto sao instrumentos
de racionaliza<;ao do social que os soci6logos vao herdar.
1.2. Raziio e ordenamento social: o esp irito das leis segundo
Montesquieu
Sem renunciar ao principia de raziio, Charles de Montesquieu
(Baliza 3) rompe com as leituras evolucionistas e progressistas da
hist6ria, do tipo de Vico e Condorcet. Como ele se mostra indepen-
dente de todo ponto de vista nom1ativo, muitos consideram Mon-
tesquieu como o verdadeiro precursor da sociologia. Para poder
avaliar devidamente a real singularidade das ideias deste ultimo,
convern resgatar os tem1os do debate intelectual que, na articula-
<;iio dos seculos XVII e XVIII, que op6e OS libertines (Bayle; Fon-
2t~!i~~*;_(i!,9~'&U.~~~~~;~mit~:~t~i;~·~:~~-e;t,~£Hl~9t~~,~~-~
tenelle) e a Igreja ou, em tem1os mais precisos ainda, os pregad o-
res (Bossuet).
Baliza 3
Charles de Montesquieu (1689-1755)
Nobre e proprieta1
io de terras, Charles de Montesquieu nasceuer:n
1689 no castelo de La Brede (Bordeus), e batizado como Charles-~oms
de Secondat. Estuda direito e sebacharela como advogado : mm~ tar-
de conselheiro no parlamento de Bordeus. Freqii.enta a segmr os liber-
tines de Parise publica no anonimato, em 1721, As cartaspersas .
Nessa obra de fic<;iio, em que viajantes persas descobrem Pans~ Mon-
tesquieu tece uma vigorosa critica social (do dcspotismo de ~u~s XI~
muito em particular). Nela sustenta, por exemplo, que o dtvorcto e
normal porque e conveniente que uma mulher que se ab_orrece possa
trocar de marido, a fim de ter novos filbos. Pensa tambern que a de-
mocracia e,na teoria, 0 melhor de todos os sistemas politicos, mas, n a
!·dade 0 mais fragile o maisdificil de m anter pois os seres huma-
rea 1 , . . r d
nos, por natureza, estao pouco dispostos a subme~er-se adtsclp ma a
vi1tude politica (eo famoso apologo dos troglod1tas).
Depois de ter renunciado a seus cargos publicos, ~ontesquieu
viaja pela Europa e constata a diversidade das legtsla<;oes conforme
cada pais. Redige entao Considerar;oes sobre as causas ~~ grandez~
e decadencia dos romanos (1 734) e, mais tarde, 0 espmto das le1s
(1748), obra que teni imenso sucesso a des~eito ~e ser conden.ada
pela Igreja. Destinadas acelebridade, as sut1s analtses de_ Montes-
quieu serao particulam1ente estigmatizadas por urn utop1sta, M~-
1-etly, autor de um Codigo da natureza (1755). Em nome de u~na cn-
tica da propriedade privada e do Estado, Morelly alega que nao con-
vem tanto procurar tirar Ii<;6es do comportamento dos seres hum a-
nos assim como sao, e sim da maneira como a natureza os fonno u.
Os libertines, infatigaveis na esgrima contra sistemas metafisi-
cos e teol6gicos, se comprazem mais que ninguem em sublmh ar a
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extrema diversidadedos modos  de organizac;:ao dos humanos em so- 1
-I
ciedade. Esses livres pensadorespoem, assim, em evidencia, o cani- j
ter necessariamente relativo- as vezes ate irracional- das institui- :l
I
c;:oes humanas. Militantes da tolerancia, mostram o absurdo dos sis- J
temas que erigem urn valor ou uma instituic;:ao em algo absoluto. !
!
Do !ado da ortodoxia cat6lica, procura-se articular fe e razao,
contingencia e necessidade. Para Bossuet, contrariamente ao que
pensam OS libertinos, a desordem das sociedades humanas e ape-
nas aparente. Com efeito, quem sabe elevar-se acima do emara-
nhado confuse dos acontecimentos vera que a ac;:ao dos humanos
nao eguiada pelo capricho, mas par urn plano providencial.
Eassim que Deus reina sabre todos os povos. Nao sc
deve falar nem de acaso nem de sorte, ou cnt1io falar
aqui simplesmente como se fossc um nome para co-
brir a nossa ignorancia. 0 que eacaso diantc de nos-
sos conselhos incertos, eurn plano conccrtado em urn
conselho superior, isto 6, no conselho etemo que en-
cerra todas as causas e todos os efeitos em uma mcs-
ma ordem. Desta maneira, tudo concorre para um
mesmo tim; e epor nao compreendermos 0 todo que
encontramos o acaso ou a irregularidadc nos encon-
tros particulares (Bossuet. Discurso sabre a hist6ria
universal, 1861, parte 3, cap. VIII).
Como a ordemdo universo eum puro produto de Deus, conelui
Bossuet, s6 existe uma atitude passive! para todos os mortais (in-
cluindo aqui os reis): submeter-se a essa ordem.
Montesquieu tambem acredita que a realidade social eordena-
da e segue uma l6gica. Mas esse conhecimento nao e questao de fe
ou de moral. A inteligencia do mundo social supoe, em primeiro
Iugar, que se abandone definitivamente, como os libertines, toda
crenc;:a emum plano providencial em favor de umaanalise das cau-
sas que dao forma ao mundo social. Trata-se, em segundo Iugar, de
"descrever 0 que e, e nao o que deve ser". "Primeiro examinei os
:!!
!
!
:•
'I
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seres humanos- escreve Montesquieu no prefacio de 0 espirito
das leis- e julguei que, nesta infinita diversidade de leis e costu-
mes, nao eram unicamente conduzidos por sua fantasia". Eis, par-
tanto, o tra9o de genio socio16gico de Montesquieu. Enquanto este
ultimo recenseia uma pleiade de costumes, habitos, usos, cren-
c;:as... descobre ta~bem ai um todo ordenado que recebe a suacoe-
rencia de algumas causas profundas.
Em suas Considera<;oes sabre as causas da grandeza e deca-
dencia dos romanas (1734), Montesquieu ja havia dado a entender
que "nao ea (deusa) Fortuna que govema o mundo" ou, noutras pa-
lavras nao se pode reduzir a hist6ria a causas particulares. "Os ro-
mano~ chegaram a exercer o dominio sabretodos os povos, naoape-
nas mediante a arte da guerra, mas tambem por sua prudencia, sabe-
doria e constfmcia, seu amor agloria e apatria" (cap. XVIII). Se
Roma acabou sendo vencida, isto nao se explica,portanto, como 1·e-
curso a pequenas causas (simples falhas militares, por exemplo),
mas simplesmente pela perda das virtudes da prudencia, <.la sabedo-
ria... A expansao do Imperio viciou as virtudes politicas e civicas
que davam sustcntac;:ao a.sua arte militar. Assim, ela arrastou Roma
para 0
turbilhao da decaaencia. A exemplo desta analise s6cio-his-
t6rica, a pesquisa das causas levaMontesquieu a estudar as leis, :'re-
lac;:oes necessarias derivadas danatureza das coisas". 0 termo le1 as-
sume, para ele, um duplo significado. Designa, em primeiro lugar,
na l6gica dos trabalhos.de Newton, leis fisicas que sao rela'toes in-
variaveis entre fen6menos da natureza. Mas as leis sao tambem re-
gras, resultantes da atividadedo legislador, que nos impoem obriga-
c;:5es e ordenam a vida social; sao as leis positivas (Texto 11).
 


	29. Texto 11
MONTESQUIEU- Das  leis
Das leis em geral
As leis no sentido mais amplo sao as rela96es necessarias de-
rivadas da naturezadas coisas e, neste sentido, todos os seres tern
suas leis; a Divindade tern suas leis; o mundo material tem suas
leis; as inteligencias superiores ao ser humano tem suas leis; os
animais tern suas leis; o ser humano tem suas leis.
Aqueles que disseram que umafatalidade cega produziu to-
dos os efeitos que vemos no mundo enunciaram urn enonne ab-
surdo, pois que maior absurdo dizer que urna fatalidade cega te-
ria produzido seres inteligentes?
Ha, portanto, uma raziio primitiva; e as leis sao as rela96es
que se acham entre ela e os diferentes seres, e as rela96es desses
diversos seres entre si (C. de Montesquieu. 0 espirito das leis
[i748]. In: Oeuvres completes. Paris. Seuil, 1964, p. 530).
Das leis positivas
A lei, vista em tennos gerais, ea razao hwn ana enquanto go-
vema todos os povos da terra; e as leis politicas e civis de cada
na9ao nao devem ser mais que os casas particulares em que se
aplica essa razao humana.
Elas devem ser de tal modo adequadas ao povo para o qual
sao feitas, que so por um grande acaso as de uma nayao podem
convir a uma outra.
E necessaria que elas estejam em relayao com a natureza e
com o principio do governoestabelecido, ou que se queira estabe-
lecer, quer elas o formem, como fazcm as leis politicas, quer o
mantenham, como fazem as leis civis. Devem estar em relac;ao
com ofisico do pais: o clima glacial, tropical ou temperado; a qua-
lidade do terrene,sua situa9ao, suagrandeza; o genera de vida dos
povos, lavradores, ca9adores ou pastores; devem estar em rela9ao
com o grau de liberdade que aconstitui9ao pode sofrer; a religiao
dos habitantes, suas inclinac;oes, suas riquezas, seu n(nnero, seu
comercio, seus costumes, suas maneiras. Enfim, elas tem rela96es
entre si, tern rela96es com suaorigem, como objeto do legislador,
com a ordem das coisas sabre as quais sao estabelecidas. Devem
ser considera~s de todos esses pontos de vista.
Eo que pretendo fazer nesta obra. You examinar todas essas
rela96es: todas juntas formam aquila que se denomina o espirito
das leis.
Nao estabeleci separac;ao entre as leis politicas e as civis,
pois, como nao abordo as leis, mas o espirito das leis, e esse espi-
rito consiste nas diversas relac;oes que as leis podem ter com coi-
sas diversas, nao tive tanto que seguir a ordern natural das leis
quanto a dessas rela96es e dessas coisas (C. de Montesquieu.
Ibid. , p. 532).
Na verdade, Montesquieu esta mais interessado no espirito das
leis que nas leis como tais. Mostrar que ha um espirito nas leis sig-
nifica p6r em evidencia a articula<;ao coerente entre as leis huma-
nas e a "natureza das coisas". Se apresentam varia96es e sao em
geral pr6prias das sociedades que as promulgaram, as leis positi-
vas dependem, com efeito, de certos fatores determinantes: a for-
ma de governo, a liberdade politica, o clima, a natureza do terrene,
os costumes, o comercio, as revolu<;oes, a moeda, a demografia, a
religiao e a ordem das coisas sabre as quais estabelecem as leis.
Montesquieu explica, por exemplo (livro XV), por que a escravi-
dao se acha ligada ao clima: nos paises quentes, o calor etamanho
que diminui a vontade de trabalhar. As tarefas penosas s6 podem,
portanto, ser executadas "sob o temor do castigo!"
Por outro !ado, como a seu ver ''sobretudo uma sociedade nao
seria capaz de subsistir sem um govemo", Montesquieu opta por
compreender o mundo humane a pa11ir da sua organiza<;ao politi-
ca. Como o resume o quadro abaixo, ele distingue tres especies de
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governo - 0 republicano, 0 monarquico e 0 desp6tico - que define ~~
por sua natureza (quem eo detentor da soberania?) e seu principia I
(o motor da a9ao politica). 1
Quadro 1
Regime Republicano Monarquico Desp6tico
Natureza 0 povo e 0 rei esoberano e 0 despota govema
soberano. govema segundo sem leis, sem
leis fixas. Apoia-se regras ou poderes
sobre poderes intermediaries.
intermediarios.
Prindpio Virtude Honra Ternor
0 regime republicano funciona gra9as avirtude, noutras pala-
vras, o amor acoisa publica (res publica), o sentido do coletivo.
Segundo o povo detenha em parte ou totalmente a soberania, o re-
gime earistocratico ou democrc&tico. Montesquieu toma claramen-
te partido pelo regime aristocratico, e 0 motive principal eporque
o povo em seu conjunto epouco apto a administrar da melhor for-
ma passive! a coisa publica. No regime rnonarquico faz-se neces-
saria que haja "canais por onde flua o poder". A este titulo, o poder
interrnediario cabe aclasse dos nobres. Mas para que esta participe
dojogo politico, deve sermotivada para esse esforr,:o. Tal e o papel
do sistema da honra, conjunto de preeminencias e distinr,:6es, que
satisfazem a vaidade natural da nobreza.
Para evitar a tenta<;iio do despotismo, Montesquieu exalta, alem
disso, as virtudes dasepara9ao dos poderes (executivo, legislativo,
judiciario) pois, escreve ele, "poder freia poder". Observando que
0 poder dejulgar nao cria problemas de atribuic;ao, pais nao e dado
a uma camara, Montesquieu prop6e que se atribua o poder executi-
vo ao monarca e o poder legislative a um corpo de representantes
do povo e a um corpo de representantes da nobreza cujas decis6es
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assim se equilibram. Como sublinha Louis Althusser (Montes-
quieu: apolitica e a historia, .1959), est~ diagrama reflete perfetta-
roente os interesses de um anstocrata hberal que pensava em pro-
teger a sua classe contra os desmandos da monarquia e tambem
contra a subversao democratica.
1.3. Natureza e sociedade
Como afinna que o conhecimento das sociedades etema de
ciencia, e nao questao de cren9a, Montesquieu se co~:figu~a,
como acabamos de ver, como verdadeiro precursor da socwlogta.
A seu !ado se impoe igualmente- por outros m?tivos - o ~o~ne d e
Jean-Jacques Rousseau (Baliza4). Em perspecttva gcnealogtca,.as
reflexoes de Rousseau devem se alinbar diretamente com as teonas
do direito natural. Pais e, antes de tudo, uma resposta original a
questao do contrato social que nos eoferecida por Rousse~u. Co-
mecemos por prescindir dos fatos - escreve ele no seu Dlscurso
sabre a origem e 0 fimdamento da desigualdade entre as homens
(1755)- e imaginemos a existencia ficticia de um estado de ~atu
reza que teria precedido a entrada dos seres humanos em socteda-
de. No estado de natureza, o ser humano- que Rousseau chama de
homem natural ou homem selvagem- esolitario, independente e
bom. Como nao tem o uso da razao, nao distingue o bern do mal.
Baliza 4
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
Filbo de um relojoeiro de Genebra, Rousseau eabando11ado des-
de 0 nascimento e educado sob a prote<;:ao da senhora de Warens.
Rousseau vive muitos anos na miseria,antes de se tornar, por algum
tempo, secretario de embaixada em Veneza e depois cai~a de ut~ ~
nancista...Na vida artistica (em 1752), leva acena uma opera comt-
ea e uma comedia que obtem sucesso de publico, ma~ esobretudo
como escritor que Rousseau se impoe ate os dias d~ hoJe. A p~rttr de
1741, frequenta os sali3es parisienses e conhece d1versos filosofos.
:l,,~
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