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"Rousseau est colebre, mais il n'est pas connu". 
Dreyfus-Brisac 

Quem hoje se propoe a retomar o estudo de Rousseau, nao pode 
desprezar a revelagao dos que, havendo tentado a mesma empresa, con- 
f ess am sua insatisfagao com o que realizaram seus antecessores e, fre- 
qiientemente, com o que eles proprios realizam. Poder-se-ia, assim, 
considerar Rousseau como um assunto sempre novo. As mesmas declara- 
goes que valeriam para justiiicar a ousadia do novo pesquisador, ser- 
virao, contudo, para sofrea-lo pela consideragao dos riscos a enirentar. 
Aiinal, o que resiste a esforgos somados at raves dos anos, nao havera 
de render-se iacilmente a novos assaltos. 

Nao poderiamos, portanto, pretender alcangar uma analise exaus- 
tiva do pensamento rousseauniano, nem renovar-lhe a interpretagao. 
De inicio, colocamo-nos despretensioSamente na esteira dos renovado- 
res da sua critica, nao distinguindo, neste sentido, os esforgos de um 
Beaulavon e de um Vaughan das tentativas de Pierre Burgelin ou de 
Robert Derathe, senao pelo que mutuamente possam corrigir-se e 
acrescentar-se no penetrar progressivamente a significacao legitima e 
profunda de uma obra que, apos tantas deformagdes malevolas e exa- 
geragdes entusiasticas, reclama uma reposigao retiiicadora. Evitando 
a singela repetigao compendiadora do que ja se fez, pois seria impos- 
sivel ignorar o mundo 'que resta fazer, tentamos fecundar as nogdes 
recebidas submetendo-as a um reordenamento e a uma reinterpret agio 
em razao de determinado criterio que, parecendo-nos valido como dire- 
triz analitica, interessante a ciencia do humano e, sobretudo, particular- 
mente adequado a essencia do sistema em exame, tern deixado de en- 
contrar a desejavel aplicagao. Nisto estara, se existir, nossa contri- 
buigao. 

A muitos e diversos angulos de exame ja se submeteu o pensamen- 
to de Rousseau, desde o estudo biografico ate o filosofico, desde a analise 
caracterizada pela largueza da interpretagao histories ate a limitada as di- 
mensdes de uma particularissima concepgao psicologica. Assim, nada ncs 
proibe de submete-Io a uma critica que, sem restringir a compreensao to- 
tal do problema, atenda, tambem, a seu proprio conteudo doutrinario 
Se vemos Rousseau a representar um ponto decisivo do progresso da cons- 
ciencia na filosofia ocidental, como o definiu Brunschvicg, e se tambem o 
encontramos a servir de comprovante de uma concepgao especial do Hdi- 



reito social", como o apresenta Paul-L. Leon num. estudo por tantos 
outros titulos apreciavel, nao surpreendera que procuremos examinar 
seu sistema a luz dos avangos do conhecimento do homem, desde que 
esse foi, tambem, seu objetivo principal. Nos "Discursos" como no 
"Emilio" e na "Heloisa", nas "Confissoes" como nas composigoes teatrais, 
domina, sem duvida, o interesse pelo humano. E esse e um inter esse 
cognoscitivo que da intuigao simpatica nos leva ao conceito de homem, 
e ao de sociedade, que aquele se liga substancial e indissoluvelmente. 

Se limitamo~nos, em nossa analise, a um so ponto do pensamen- 
to rousseauniano, e justo que se sublinhe o que tern de essencial e ba- 
sico, sobretudo quando, cedendo as imposigoes da especializagao, limita- 
mo-nos voluntariamente ao ambito dos escritos politicos fundamentais. 
Sequer fugimos, assim, a inspiragao comum que identiiica os inovado- 
res da critica de Rousseau no esforgo para patentear a unidade do 
seu pensamento, pois que tambem desejamos iirmar esse mesmo 
ponto de vista (sem excluir sua discussao), embora nao tanto pelas 
demonstragoes da coerencia formal dos textos, senao principalmente pela 
constante referenda aos conceitos fundamentais. 

Sendo dificil, na analise de um pensamento, fugir ao modo mental 
e a maneira expositiva do autor, estavamos em parte proibidos de de- 
senvolver o nosso tema com base em rigido esquema e fragment and o-o 

em nitidas secgoes. Se Rousseau, ja no exprimir-se, nunca per mite ao 
rigor que sobrepuje o impeto, tanto menos legitimo sera simplificar- 
Ihe o pensamento, que sempre aborreceu as discriminagdes e classifica- 
goes convencionais, quando nos fixamos naquele nodulo central de tod a 
a sua filosofia para o qual convergem as mais diversas linhas de argu- 
ment agio e no qual se cruzam os muitos pianos em que se formula o 
raciodnio. Preferimos, portanto, evitar uma disciplina impositiva onde 

impera um pensamento liberrimo nos intuitos, nos desenvolvimentos e 
nas afirmagoes — seguimos Rousseau, para entender Rousseau. 

Mesmo assim quisemos manter um minimo de ordem na apresenta- 
gao dos conceitos fundamentais da politica rousseauniana e, nos cinco 
capitulos que se seguem, nao temendo repetir para melhor evidenciar 

uma constancia, nem insistir para sublinhar pontos essenciais, deseja- 
mos apresentar cinco aspectos complementares e concorrentes de sua 
concepcao basica. De inicio, curvamo-nos a boa praxe de referir o 
legado dos antecessores, enfrentando o risco de esquematizar, para as- 
sinalar a crise do velho contratualissmo que desafiava Rousseau. Abre- 
se assim passagem para os tres capitulos centrais em que, na possivel 
acomodagao a suceseao temporal dos textos, apresentamos as tres etapas 
que nos levam da definigao genetica da natureza humana — e, pois, 

do segundo "Discurso" e do artigo sobre a "Economia Politica" — 



-ao conceito social, nao-artificial, de politico — que esta na mesma "Eco- 
no mi a", na dedicatoria daquele "Discurso" e em elementos vestibulares 
do "Contrato" — para dai lancar-nos, aiinal, a transigao dos principios 
teoricos a pratica — insistindo ainda no "Contrato Social" e valendo-nos 
dos subsidios do Manuscrito de Genebra. Se no capitulo final parece 
dominar o vezo de concluir resumindo o anteriormente exposto, sobretu- 
do no tocante aos elementos demonstrativos da unidade do pensamen- 
to de Rousseau, cabe ali sublinhar um esforgo para sobrepujar as ine- 
vitaveis implicagdes da analise de textos e projetar as conclusoes num 
piano puramente conceitual, o que possibilitou nao so o reexame, em 
termcs gerais, da superagao do velho aparato doutrinario, mas ainda a 
compreensao tanto de como repercutiu a conquista de Rousseau no 
patrimonio intelectual de nossa cultura, quanto dos equivocos, desvios 
e resistencias que houve de suportar. 

A mais nao nos propusemos. Se conseguimos caracterizar a con- 
tribuigao de Rousseau ao conhecimento do humano, pelo menos teremos 
demonstrado mais uma vez e pretendendo tao-so concorrer para a 
maior solidez da demonstragao, que "apesar de omissdes, inconsistencias 
e exageragdes, o ^Contrato Social* continua sendo — como quer Vaughan 
— a maior obra sdbre filosofia politica que apareceu desde a 'Politica* 
de Aristoteles: a mais original na concepgao, a mais rica em ideias espe- 
culativas e a mais fertil nos resultados", com o que teremos sublinhado 
a significagao ate de seus possiveis defeitos, pdsto que "tais defeitos sao 
quase inseparaveis da obra de um pioneiro, e e como num pioneiro que, 
neste e em tantos outros campos, nos devemos pensar em Rousseau**. 
Pot isso, apesar da advertencia dos que primeiro tentaram a empresa. 
ainda e justificavel e, mesmo, necessario que se continui a estuda-lo na 
esperanga de melhor conhece-lo. 
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SISTEMA E TESTEMUNHO 

"Eh! monsieur, si je n'avois fait qu'un systheme, vous 
etes bien sur qu'on auroit rien dit: on se fut contente 
de releguer le Contrat SociaJ, avec la Republique de Platon, 
I'Utopie et les Sevaranbes, dans le pays des chimeres. Mais 
je peignois un objet existant, et Ton vouloit que cet objet 
changeat de face. Mon livre portoit temoignage centre 
I'atentat qu'on alloit faire; voila ce qu'on ne m'a pas 
pardonne" — VI LETTRE DE LA MONTAIGNE. 

Comumente, ao estudar um filosofo, comegamos por referir-nos ao 
ambiente cultural em que viveu, aos problemas que em seu tempo se 
levantaram e as solugoes que entao se Ihes ofereciam. No caso de Jean- 
Jacques Rousseau, havenamos portanto de voltar ao quadro, tantas e 
renovadas vezes tragado, das contribuigoes que Rousseau recebeu de 
seus antecessores e o que delas aproveitou ao tratar as questoes que 
constituiram o principal objeto de sua atengao. Nao obstante, quer par- 
tamos dos juristas, que Rousseau estudou atentamente no original ou em 
Burlamaqui, quer comecemos por Hobbes, que Rousseau leu sabendo 
que haveria de refutar mas tambem que nao poderia ignorar, quer to- 
memos por ponto de referenda Montesquieu, cuja posigao especialissima 
de precursor de novos conhecimentos Rousseau nao so compreendeu 
mas ainda considerou paralela a sua — por onde quer, enfim, que se 
principie o exame, sempre haveremos de concluir que Rousseau, entre 
o bom e o mau das doutrinas que encontrou, discerniu com grande 
acuidade o prestigio dos grandes sistemas jundico-politicos e, ao mesmo 
tempo, sua incapacidade para conduzir ao verdadeiro conhecimento do 
homem e da sociedade. Todo o quadro cultural tera, pois, importancia 
na formagao do pensamento rousseauniano, mas esse pensamento for- 
mou-se, conscientemente, visando a transformar determinado setor dos 
conhecimentos de seu tempo. 

Quando Rousseau louva os avangos realizados por Montesquieu, 
embora os deixe de parte ao cuidar de seu proprio objeto de perquiri- 
gao, ou quando nos capacitamos da justiga que afinal faz a Hobbes depois 
de tantas decadas de raivosa oposigao ao "Leviata1 e ao "De Cive' , nos 
qurhs so refuta o que veio a servir aos jusnaturalistas. irr.poe-se 
compreender que seu alvo e um unico e que a ele se dirige frontalmen- 
te: abra-se o primeiro livro do "Contrato Social" e Grotius aparecera, 
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de imediato, como o centre de todas as cnticas, desde a minudente re- 
futagao logica dos principios ate o acido da ironia a requeimar certos 
pormenores biograficos. Talvez surpreendam, ao primeiro exame, al- 
gumas peculiaridades desse pensamento que, interessado em alcangar o 
real, contudo nao trepida em deixar de lado a penetrante analise obje- 
tiva completada por um espirito que Ihe inspirava o maior respeito, 
pars empenhar-se, depois de desdenhoso adeus aos fates, na luta direta 
contra os cultores do formalismo. Impoe-se lembrar, no entanto, que 
Rousseau jamais despreza o que recebera de Montesquieu. Louva-o 
sempre que ha cabimento e segue-lhe fielmente os passes desde que se 
cruzem os cursos de seus pensamentos; sabe, porem, que trilham ca- 
minhos diferentes, embora paralelos. Quando se desinteressa dos fatos, 
e, mesmo, os repele, atende a uma decorrencia inevitavel da posi- 
gao que assumira. Se o fato natural deve servir de base ao conheci- 
mento — e, tomada em seu conjunto, a obra de Rousseau resulta em 
calorosa defesa desse principio — impoe-se, por isso mesmo, distinguir, 
na grosseira evidencia da realidade sensivel, o que ha de natural, de 
essencialmente natural, e o que, por desvio ou aberragao, contraria a 
natureza. Ora, se Montesquieu desejou, nas relagoes necessarias que 
derivam da natureza das coisas, buscar as leis da natureza social, inves- 
tigando o que Rousseau chamou de "direito positive dos governos exis- 
tentes", igualmente cabia e urgia investigar o piano moral, a fim de 
nele descobrir, para alem das constancias, os desenvolvimentos normals 
e os desvios anti-naturais que, tambem eles sendo fatos, nem por isso se 
poderia considera-los indiferentemente redutiveis a uma so categoria. 
Se ambas as investigacoes em desenvolvimentos ulteriores viessem a 
tocar-se, coincidindo em certos temas, de tal sorte se confirmaria a per- 
tinacia dos dois pontos de vista (1) . 

Era precise evitar, em primeiro lugar, a substituigao do conheci- 
mento do real por uma perfeigao sistematica puramente formal como 
a que, acatados e louvados, desenvolviam os cultores do direito natural. 
Rousseau sabia que, no processo de reajuste objetivo, se continha o pe- 
rigo de continuar esquecido, em toda sua imensa extensao e em toda 
sua decisiva significagao, o campo das entidades morais que, se trata- 
das em sua realidade primeira e exterior por um metodo incapaz de 
register a diferenciacao entre o normal e o patologico, permaneceriam 
ignoradas em sua propria especificidade. O primeiro passo, em que 
pesassem os avangos da observagao objetiva, ainda continuava a ser 
a critica do formalismo sistematico. 

A crise do direito natural, como a conheceu Rousseau, devia-se, in- 
dubitavelmente, a relagao negative entre a estrutura doutrinaria e a 
realidade, mas o desajuste nao se estabelecera de subito, nem por mere 
arbitrariedade dos filosofos e juristas. Provinha de longo e complexo 

1 — Cf. C. E. Vaughan: "Introduction" in J.-J. Rousseau: "Du Contrat Social", Man- 
chester, 1947 (3.a ed.), University Press; p, xxxv. 



desonvolvimento teoretico, que torna compreensivel como, permanecen- 
do fiel aos principios e aos metodos que Ihe eram proprios, declinou uma 
escola responsavel por tantas conquistas anteriores e, mesmo em de- 
clinio, desempenhando notavel fungao na piatica juridica e estatal. 
Insuficiente seria, pois, bastar-nos com as criticas dos anti-dogmaticos 
que, afinal, descreviam e acusavam o desajuste segundo a feigao parti- 
cular que assumia nesse momento. Mesmo sem qualquer pretensao de 
historiar-lhe as origens e a evolu^ao geral, impoe-se ter em conta algims 
precedentes da progressiva esterilizagao cognoscitiva do sistema jusnatu- 
ralista. 

Se Rene Hubert caracterizou todo e qualquer conceito de direito 
natural como tendendo a estabelecer uma ligagao entre a ordem moral 
e a sobrenatural (2), podemos afirmar que as bases do direito natural 
moderno ja se ofereciam desde que, em etapa historica muito anterior, 
o dogmatismo teologico invadiu o campo do conhecimento humano e 
do social, fixando para a vida terrena uma destinagao exterior e su- 
perior. Definem-se entao as duas ordens requeridas pelo espirito jus- 
naturalista e entre elas se traga um nexo necessario, pois, no estabelecer- 
se uma ordem moral derivada da ordem celeste, de tal sorte coerentes 
o destinado e sua destinagao, espelham-se uma na outra as esferas em 
confronto. Nao precisamos apontar ate que ponto a idealizagao da 
ordem superior corresponde a uma transposigao representativa da tessi- 
tura intima da coletividade real, pois, para o fim que temos em vista, 
basta-nos adiantar que, em seu todo, essa inter-relagao da "civitas ter- 
rena" com a "civitas Dei" admitia novos desenvolvimentos que a leva- 
riam a atingir as plenas proporgoes de uma verdadeira ordem univer- 
sal, capacitando-a, correlatamente, a atender as solicitagoes, mesmo ine- 
ditnc, da vida social. Atestam-no a firme continuidade e a efetiva fun- 
cionalidade da filosofia medieval em seu longo curso. Impulsionado 
pela nova dinamica que se revela em vigorosas e multiplas manifesta- 
goes da vida coletiva, o pensamento assim estruturado ira langar-se a 
novos objetos, a novas categorias; todas elas, porem, acabam por in- 
cluir-se, teoricamente, no corpo doutrinario ja estabelecido, onde sur- 
girao mediantes entre o moral e o sobrenatural. Do divino ao humano 
deixa de haver comunicagao exclusiva e imediata, pois abre-se o es- 
pago para muitas esferas intermediarias em que se grupam, a imagem 
das duas ordens que primeiro se esbogaram, fenomenos de outra es- 
pecie que, agora em arranjos gerais, entram em conexao mutua para 
compor o harmonic© sistema global que recobre microcosmo e macro- 
cosmo, algando-se aos ceus (3). Nessa ordem universal, o inegavel 

2 — Rene Hubert: "Contribution a I'etude sociologique des origines de la notion de 
droit naturel" in "Archives de Philosophie du Droit et de Sociologie Juridique", 
i933 — n.0s 3-4, pp. 9 a 158. 

3 — A estrutura sistematica do direito natural em suas transfonna<;oes e complica^oes, 
mas sobretudo na constancia de um esquema basico e que constitui o objeto da in- 
vestiga^ao de R. Hubert. Apartados os conteudos contingentes, condicionados pelo 
tempo, pelo espa^o e pelo social, surge uma figura teor^tico-estrutural constante, 
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afastamento verificado entre o moral e o teologico ou, pelo menos, a 
complementagao da estrutura sistematica pela inclusao de sub-ordens 
deixa transparecer a repercussao, no esquema cognoscitivo, de novas 
situagoes sociais e de novos valores a elas correspondentes. Assim se 
acumula a legitin^a heranga que retomara, para multiplica-la, o di- 
reito natural moderno, o qual, ao menos no tocante a correspondencia 
entie o sistematico e o real, seria inutil considerar como diferindo es- 
sencialmente dos antecedentes medievais. 

Sublinhemos que, nessa incessante construgao doutrinaria, se tor- 
nara cada vez mais notavel o papel dos elementos ordenadores e 
classificadores, isto e, dos criterios e normas responsaveis pela inte- 
gragao dos elementos novos, cuja importancia de inicio evidenciada 
empiricamente, ira logo depois exprimir-se nas universalizagoes, as 
quais por seu turno oferecerao base as regras normativas. Assim ainda 
sucede com o primeiro momento da politica moderna, cujas numerosas 
novidades de um internacionalismo imposto pela expansao territorial e 
colonizadora passam a constituir o objeto de maior atragao para o jus- 
naturalista. Indiferente ao caudal de estimulos provenientes da 
propria realidade observada em seu curso natural, ou, talvez, para re- 
sistir aos abalos provocados pela incessante corrente de solicitagoes 
praticas que ameagam conduzir o sistema a uma desconexa casuistica, o 
certo e que a rigidez doutrinaria se torna cada vez maior e mais visivel. 
Em outras palavras: o direito natural passa a impor-se, rigorosamente, 
como um quadro pre-estabelecido e avesso a modificagoes. 

A inflexibilidade da estrutura sistematica, contudo, nao se instala de 
golpe, nem abrange forgosamente a totalidade do pensamento jusnatu- 
ralista. Enquanto certos setores da construgao mantem-se abertos ao 
influxo das solicitagoes do real, outros cristalizam-se, estando tais va- 
riagoes na dependencia do momento historico e da conjuntura social 
peculiar a cada caso. Simultaneamente, porem, a propria economia 
estrutural do sistema estimula a inclinagao ao rigorism© e, como ten- 
dencia geral, o fenomeno e constante e progressive (4) . Sempre sur- 

pois o direito natural "sempre supoe e exprime a mesma fusao duma ordem so- 
brenatural, inteligivel ou divina, duma ordem natural ou fislca, duma ordem 
politica e social, que desenvolve o principio de sociabilidade implicado na ordein 
moral". Nesta ultima se resume o direito natural que sera "a lei dessa ordem 
politica enquanto emana de toda a sintese" (art. cit., p. 157). Ora, o quadro geral 
nao exclui, de forma alguma, o desenvolvimento eml graus diversos das varias or- 
dens, o que se torna claro no exemplo de que ora cuidamos quando passamos — 
gramas a seculos de lenta elaboragao — de uma relagao direta e exclusiva entre 
a ordem supranatural divina e uma ordem moral de valores diretamente deriva- 
dos da teologia, a uma nova estrutura^ao em que a "ordem natural e fisica" de 
Hubert adquire progressive e decisiva importancia, ao passo que a ordem socio-po- 
litica se destaca da ordem moral. 

4 — Em que pese a diversidade de objetivos, cabe referir o artigo — "Droit Naturol 
ou Droit Positif Intuitif", in "Arch. Philos. Droit", 1933, n.0s 3-4, p. 55 a 90 — 
em que Georges Gurvitch acusou a "impossibilidade logica do direito natural". De 
sabor polemico e dirigido contra a pretendida restauragao do jusnaturalismo, o texto 
de G. Gurvitch nao trepida em( considerar todo e qualquer direito natural uma 
"contradictio in adjecto", embora para lanto precise projetar em etapas pas- 



girao contribui^oes mais ou menos originais a tentar a renovaqao, a 
modernizagao do direito natural, mas em muito maior proporgao con- 
tain os sinais de ancilose: tudo se aprisiona na pauta fixa do sistema, 
e passam a dominar as glozas e as glozas de gloza, ate que entramos, 
francamente, no imperio dos meros compiladores, cujo unico subsidio 
apreciavel esteve em destrin^ar e reexpor simplificadamente o que ja 
mal se lia no emaranhado das notagoes marginals e achegas acomoda- 
doras. Muito antes do declinio da propria forma expositiva, naquele 
moment© ideal em que podemos considerar aceita, em definitivo, a 
nogao insofismavel de uma ordem universal que se considerava vali- 
da mesmo quando nao se Ihe ajustassem os fatos, ja se estabelecera, 
realmente, uma singular inversao epistemologica, pois o que devera 
ser fio orientador do conhecimento em suas perquiricoes, passara a 
constituir objeto exclusive e total desse mesmo conhecimento. Cabe 
ainda acrescentar que tal alteragao epistemologica correspond© a uma 
discrepancia sociologica exprimivel em termos de sucessao temporal, 
pois, se considerarmos a ordem sobrenatural como refletindo a estru- 
tura social real e, num segundo passo, revertendo a vida social sob a 
forma de uma ordem idealizada, todo o sistema devera estar subme- 
tido a dinamica do grupo, sem o que passa a transferir valores de um 
momento social a outro, posterior e diferente. 

A ordem natural, tal como se cristalizara em teoria, passa a resumir 
tudo que no universe se revelara ou viesse a revelar-se. Dai a acusa- 
gao do "dogmatismo" que, na historia do pensamento politico, levan- 
tam as tendencias inovadoras, pelo menos a partir de Hobbes. O 
alvo desses ataques sobrepassa o so dogmatism© teologico, radicado na 
crenga e monopolizando territories visados por outras diretrizes cognosci- 
tivas. A redugao simplista da atitude dogmatica a fidelidade ao prin- 
cipio divino precisa ser abandonada ou, entao, generosamente complemen- 
tada ao menos no que interessa aos obstaculos opostos ao conhecimen- 
to do humano e do social nessa fase (de pelo menos dois seculos) do 
jusnaturalismo, o que nao coincide com o imperio da nogao divina. 
Pelo contrario, uma das derivagoes dedutivas do principio suprana- 
tural — pois nao e outra, originariamente, a fonte teorica da nogao 
de direito natural — algara-se, por seu turno, a categoria de dogma, 
e adquirira autonomia sistematica, substituindo paulatinamente a re- 
ferencia a Deus. A transposigao, mais do que evidente, tornou-se 
explicita quando Grotius incluiu, entre os seus "prolegomena", aquele 
que afirmava a existencia de um direito natural ainda quando Deus 
nao existisse (5) sem que a nova ideia correspondesse uma nova 

sadas uma critica correspondendo ao objetivismo contcmpornneo. Mas. tomada 
genericamente, a deficiencia cognoscitiva congenita que se acusa no direito natu- 
ral viria em proveito da explica^ao desse rigorismo que se instala, efeiivamente, 
quando uma ortodoxia extremada visa disfar^ar as insuficiencias do conhecimento 
propidado pelo sistema. 

5 — Nao desconhecemos as variadas implicacoes do c^lebre prolegomeno grociano que 
seriam objeto de controversias de fundo teologico at6 meados do s^culo XVIII, 



— 14 — 

interpretagao dos fatos. A partir desse mamento, o dogma ja nao e 
Deus, cuja existencia se revela indiferente para o sistema, mas a nocao 
de direito natural tomada em si mesma e revestindo-se de todos os 
atributos necessarios a um dogma, inclusive o argumento da autori- 
dade que dispensa e, mesmo, aborrece a verifica^ao e as provas ofereci- 
das pelos meios vulgares do conhecer (6) . A tal ponto chegou a dogmati- 
zagao do principio jusnaturalista que ja se aludiu, a tal proposito, a uma 
nostalgia do principio divino como constituindo trago psicologico comum 
acs ultimos cultores do direito natural (7). 

Se os criticos contemporaneos e imediatamente posteriores a Hobbes 
insistiram na acusagao de seu "teismo", nem por isso o "impio" autor 
da "nefanda" doutrina sera o responsavel pela adogao de um dogma 
leigo em lugar do principio divino. Por igual, a partir de Hobbes nao 
faz sentido tomar o fundamento teologico por objeto das acusagoes 
anti-dogmaticas, agora dirigidas imediata e diretamente contra o proprio 
principio jusnaturalista. Portanto, sem ignorar a fungao historica cumpri- 
da pelos doutores do direito natural no terreno juridico e tambem sem 
insistir no quanto devem tais realizagoes ao credito temporariamente 
aberto aos elementos provenientes do direito positive e do consuetudi- 
nario, assim acolhidos gragas a uma concessao doutrinariamente hete- 
rodoxa, bastar-nos-emos com sublinhar que esse ecletismo e essa to- 
lerancia nao alcangaram outros setores do jusnaturalismo sistematico. 
Ou, mais precisamente, nao alcangaram pelo menos aquele setor em que 
a realidade, em seu fluxo vivo, exigia nova conceituagao da natureza 
humana e da vida em sociedade, o que explica e nos da o sentido do 
anti-dogmatismo em seus crescentes protestos, 

Ligada substancialmente a nogao, isto e, ao dogma da ordem natu- 
ral, encontrava-se a nogao de homem natural que o rigorism© sistema- 
tico, sempre disposto a reagir aos abalos e modificagoes, considerava 

mas a nosso estudo nao importa, substancialmente, se a prova divina complemen- 
ta, se apenas se ajunta, ou se e completamente desnecessaria a prova natural. 
Basta que Grotius tenha admitido que o principio do direito natural prescinde 
da demonstragao dedutiva a partir da ideia de Deus. 

6 — Para uma interpreta?ao historica de como "whereas the medieval man started with 
the conception of a Divine universal order, modem man started with the conception 
of individuality, of human nature", v. todo cap. I de John H. Hallowell, "The 
Decline of Liberalism as an Ideology", Londres, 1945, Kegan Paul. 

7 — V., a proposito, Carl L. Becker: "The Heavenly City in the XVIII Century Phi- 
losophies", l.a ed.: 1932, trad. esp. de Jose Camer: "La Ciudad de Dios del Siglo 
XVIII", Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1943. Sem duvida, a auto-sufi- 
ciencia do principio jusnaturalista nao implicava na total negagao da divindade, 
nem tampouco na sua condenacao como dogma operante em outros campos do co- 
nhecimento. Afinal impoe-se ainda admitir nao so a possibilidade, mas tambem a 
necessidade teorica de transformar-se o direito natural ate assimilar-se ao dogma 
que substituia, para melhor cumprir a fungao sistematica que passava a atender. 
Dai a inquinagao teista que vai caracteriza-lo exatamente quando se dosliga da 
ideia de Deus, pois agora, como comenta Becker, "o proprio fundamento da nova 
filosofia estava em que a existencia de Deus, se existisse, e sua bondade, se dessa 
excelencia fosse credor, deveriam ser inferidos do procedimento observavel do 
mundo" (trad, cit., p. 177). Compreende-se porque R. Hubert, no estudo cita- 
do, encarece todo o esforgo dos iusnaturalistas para manter o fundamento divino, 
pelo menos como elemento complementar e como simples figura logica, desde que 
se tornara inadequada a completa nogao da pessoa de Deus. 



de importancia fundamental para a perfeita compreensao do primei- 
ro prindpio. Opor a concepgao abstrata da natureza humana um con- 
ceito direta e imediatamente inspirado na realidade, torna-se consequen- 
temente o alvo preferido pelos inovadores. Entretanto, por reclama- 
rem uma concepgao mais consentanea com a realidade, nao objetiva- 
ram os reclames anti-dogmaticos, como apressadamente se poderia 
supor, a substituigao do reino da dedugao pelo exercicio da indugao. 
Sem duvida, chegara ao social a influencia do experimentalismo que 
entao anima as ciencias fisico-naturais, embora estas continuem a ser- 
vir-se largamente da dedugao, se bem que praticada a partir de prin- 
cipios renovados ou, mais frequentemente, apenas confirmados pela 
observagao direta. E', precisamente, em nome da fisica de Galileu e 
de Gasendi que se introduzira o "more geometrico"' na pesquisa e solu- 
gao dos problemas do homem e do poder. Ha, pois, uma recuperagao 
dedutiva e nela encontramos uma valiosa e decisiva indicagao sobre a 
alteragao epistemologica sofrida pelo jusnaturalismo e, tambem, uma 
primeira indicagao sobre o sentido em que se desenvolveriam os movi- 
mentos renovadores visando a recuperagao metodologica e a revisao de 
prmcipios. 

Inspirada pelos novos padroes consagrados pelo progresso cien- 
tifico, a renovagao impunha-se, contudo, como algo mais profundo 
do que o simples desejo de acompanhar os avangos de outros ramos 
do conhecimento. Um fato, dominante na vida social e interessando o 
comportamento dos homens, escapava a capacidade ordenadora do sis- 
tema jusnaturalista, que, na verdade, Ihe iludia o exato conhecimento. 
Impondo-se como trago caracteristico da sociedade do tempo, o con- 
flito entre a liberdade humana e o poder do estado nao encontrava 
tradugao nem solugao na teoria do direito natural e, de um modo geral, 
na teoria politica, pois nao se poderia reconhecer o contraste de inte- 
resses, elemento irrecusavel da; vida dos homens, nos conceitos artificiais 
dedutivamente extraidos do dogma jusnaturalista. O pensamento politico 
distanciava-se efetivamente do conhecimento de seu objeto e, mesmo no 
piano da pura abstragao, mais nao conseguia do que formular-se em in- 
soluveis antinomias (8). 

Fora possivel, e caberia aqui retragar, de maneira breve e precisa, 
a evolugao do problema da liberdade individual em face do estado mo- 
derno a estruturar-se. Assim como o fizemos com a sistematica jusnatu- 

8 — Analisando os aspectos socio-jundicos do jusnaturalismo, G. Gurvith insists em 
que o direito natural deve sempre referir-se ao elemento "moral", "a priori", "ideal" 
"imutavel", "autonomo", "espontaneo" — equivalendo ao "supranatural" do R. 
Hubert — e, ainda, em como tal referencia ao principio superior coincide com o "con- 
flito que se produz, em certos periodos, entre as cren^as morais (em progresso) 
e as concep^oes juridicas (em atraso) dum grupo social" (art. cit. p. 84, nota) . 
A observacao, sugestiva e esclarecedora, pode-se acrescentar que tanto as crengas 
morais quanto as concepgdes juridicas sao solicitadas, constantemente, pelas posi- 
goes interessadas do inconformismo e do conservantismo (cf. Mannheim), podendo 
atende-las ate simult.ineamente, o que nos dara, alem da raedida da discrepan- 
cia, uma medida direcional do desajuste. 
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ralista, voltariamos a remontar aos primordios da dogmatica teologica 
para acusar um primeiro encarecimento da pessoa humana naquela 
moral que buscava ligar a cidade dos homens a de Deus. A rigor, com 
a nogao de "civitas terrena" abrangera-se idealmente a totalidade do uni- 
verse povoado e, em tais termos, so cabia a referencia aos aglomerados 
reais na eventual interpretagao desta ou daquela situagao. Embora tacita- 
mente reconhecendo a organizagao estamental a fixar-se, disposto a 
admitir o poder dos senhores em todos os niveis em que comegavam a 
hierarquizar-se, e considerando as diferengas suscitadas pela relatividade 
geo-humana — ou exatamente por ter em consideragao todas essas dife- 
renciagoes atomizadoras — o pensamento medieval preferira referir-se ao 
homem em si mesmo, vislumbrando-o como um ente uno e constante 
atraves das variagoes intrinsecas e das conjunturas ambientes, Esse 
amplo conceito de homem, exigia-o o carater mesmo da teologia univer- 
salista, porem teria alcangado equivalente generalidade se porventura 
se formulasse nos estreitos limites de cada uma das infinitas nodulagoes 
em que se firmava a vida coletiva na Europa medieval. Nesse sentido, 
mais uma vez, torna->se patente a coerencia entre as expressoes da teo- 
logia e o mundo a cujo servigo se colocava. A posterior assimilagao 
do mais intense dinamismo social tendeu ao reforgo continuo dos valores 
humanos consagrados doutrinariamente, podendo-se ainda assinalar que, 
ao lado das afirmagoes teoricas, outras expressoes, e essas vividas e per- 
sonificadas, sempre deram vasao as manifestagoes de um sentiment© 
definido e reconhecivel dos semelhantes, ao qual, malgrado a variedade 
de exteriorizagces, podemos chamar de sentimento de liberdade. Certo, 
o contraste do poder, continuamente a crescer em forga e a ganhar es- 
trutura estavel, vinha muitas vezes colocar em xeque essa expansao 
quase apenas psicologica da pessoa em seu meio; nao menos certo e 
que esse desafio confirmou, pela oposigao, o principio com que se de- 
frontava tanto na moral teorica quanto na pratica, sem aqui referirmos 
os desfalecimentos e desequilibrios das estruturas politicas que repre- 
sentavam outras tantas oportunidades para expandir-se, por formas di- 
retas ou indiretas, a liberdade individual. Renova-se a afirmagao im- 
plicita ou explicita dos conceitos que categorizavam a pessoa como um 
ser de razao e vontade propria, quer na efetivagao concreta dessas poten- 
•cialidades quer nas consideragoes teoricas sobre a natureza da razao e 
da vontade divina que diferem das humanas tao so no que respeita a ili- 
mitagao e a realizagao imediata e incondicional. E nao precisaremos 
insistir nessas referencias retrospectivas para admitir que jamais deijra- 
rao de reconfirmar-se os valores humanos. Mesmo quando as organi- 
zagoes estatais vem a definir-se com plena autonomia e vigor, proces- 
sando-se a vida politica em sua e»tensao maxima, nao deixam de am- 
pliar-se equivalentemente os valores individuais. Assim se encadeia, 
por fortes elos doutrinarios, a nogao escolastica de homem a exaltagao 



humanista da Renascenga e ao seu espraiamento etico na Reforma e 
na Contra-reforma, tudo se firmando, enraizadamente, nos novos padroes 
duma vida social na qual o papel do ser unitario e cada vez maior e 
mais significative. 

No piano, mais limitado, do pensamento politico, a oposigao entre 
individuo e poder dispoe de expressive indice na presenga, constante 
cmbora submetida as mais inesperadas transformagoes de forma e fungao, 
do esquema contratual que, paralelamente ou no interior das doutrinas, 
na medida das possibilidades culturais e segundo a tendencia particular 
que dele se serve em cada epoca, exprime o conflito de fato e, nao raro, 
a correspondente antinomia teorica. Em suas primeiras manifesta- 
goes, mais nao e do que um simbolo. Mantido a margem ou, quando 
muito, na fimbria da sistematizagao filosofica ainda pairando nas al- 
turas do dogmatismo teologico, o contratualismo sequer se organiza 
como teoria. Resume-se a pretensa narrativa de um pacto suposta- 
mente selado num momento historico simplesmente pretendido. Nao 
define, nem explica. Basta-se com criar um pseudo-precedente e, des- 
crevendo-o, oferece habil formula de racionalizagao da resistencia ao 
poder. Ao simbolo virao agregar-se completamentos de maior digni- 
dade teoretica, ao gosto das justificagdes pelos poetas, pelos evange- 
Ihos e pelos antigos, que entao fazem fe doutrinaria. Desdobrar-se-a, 
adquirira foros de argument© culto, findara incluindo-se em construgoes 
do mais alto teor erudito. Surgira, no entanto, como mero simbolo, 
para atender ao desejo de solugao imediata do conflito, quando nao 
se poderia permanecer a espera de um conhecimento mais exato das 
realidades em cheque, e entao traduzira a tendencia nao-conformista, 
a posigao utopica da linguagem mannheimiana. 

Ao cabo das transformagoes interiores que Ihe permitiram a assi- 
milagao das achegas eruditas e a conexao com a filosofia sistematica, 
reaparece o esquema contratual como element© necessario a constru- 
gao jusnaturalista. Contudo, o contratualismo nao constitui suma in- 
terpretativa, ou, sequer, expositiva da realidade. Se pretende tradu- 
zir o ajuste entre um dos elementos essenciais do direito natural dog- 
matizado — qual seja a definigao do homem natural ou a condigac pe- 
culiar ao estado de natureza — e a irrecusavel evidencia do poder 
politico com seus atributos de dominagao incontrastavel, o contrato 
dos juristas nao passara, afinal, de um nexo puramente formal ligando 
certas afirmagoes dogmaticas, cuja validade real nao se argue, a um 
fato consumado, cuja legitimidade nao ocorre por em diivida. De tal 
sorte, logo se patenteia seu carater de ressalva acomodaticia a servigo 
de uma doutrina que, sabendo-se incapaz de recobrir toda a realidade 
e reconhecendo a impossibilidade de ignorar os aspectos dessa rea- 
lidade que se mostram irredutiveis aos imperatives do dogma, langa 
mao de um estratagema logico para socorrer ao travejamento sistema- 
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tico, porquanto assim possibilita o transito discursivo entre dois pontos 
cuja incompatibilidade se derivava diretamente da situagao conflitual 
de fato. Por isso, sejam quais forem as variagoes morfologicas do es- 
qucma (poder-se-ia ate considera-lo mudando de autor para autor), o 
contratualismo jusnaturalista recorre, constantemente, a nocao basica 
do "contrato por consentimento", que e a solugao aparentemente conci- 
liadora da antinomia. Nao se ousa negar ou limitar a liberdade; pos- 
tula-se, contudo, como atividade normal sua o anular-se num compro- 
misso total, mas voluntariamente contraido, assegurando-se, assim, que, 
de sua parte, o poder politico nao sofrera restrigoes uma vez consti- 
tuido (9). 

A figura contratual jusnaturalista desde logo deixa evidentes suas 
debilidades em face da realidade. A primeira e fundamental, vem-lbe 
do proprio piano em que se assenta, pois o pecado do formalismo exige 
todas as penitencias de uma pretensa historicidade do contrato original 
que, em verdade, nao se haveria na pratica de ter por renovado em cada 
momento da instituigao periodica do poder de fato, que entao ainda 
se confundia com a posse do trono pelos seus sucessivos ocupantes, ou 
com a sujeigao dum povo aos seus eventuais conquistadores. Dai a pro- 
jegao do phmeiro contrato num piano supostamente real, porem o mais 
recuado possivel na cronologia. Dai, tambem, o recurso a outras aco- 
modagoes meramente formais derivadas da primeira, qual seja, entre 
outras, a nogao do consentimento tacito. Nao bastam, porem, tais 
arranjos expositivos e tais extensoes dedutivas. Tocara-se numa ques- 
tao de principio — principio radicado em seculos de tradigao filosofi- 
ca e nesse momento, como ja acontecera anteriormente, reclamado por 
exigencias indisfargaveis da vida social em toda a sua pujanga impo- 
sitiva. Nao bastava a suposigao de um consentimento tacito, ou outras se- 
melhantes, por que se revelava a insuficiencia da renuncia a liberda- 
de, nao so no piano do real, senao tambem na esfera das afirmagoes 
teoricas, posto que, em inumeras conjungoes doutrinarias, ia chocar-se 
com um conceito de liberdade que se conotava com ilimitada e ine- 
renie a natureza do homem. Dai a crescente importancia de um novo 
elemento que se tenta incluir na caracterizagao natural da pessoa hu- 
mana, qual seja aquela forgosa tendencia a agregagao com os seme- 
Ihantes, tao reclamada pelos jusnaturalistas, desde Grotius com sua 
"sociabilidade", ate Diderot com sua "sociedade geral dos homens". 
Era o supremo esforgo da dialetica sistematica que, de tal modo crian- 
do uma nova emtidade teorica, nao trepidava em inserir na personali- 

9 — "But the doctrine of the social contract must necessarily give a further explication 
of this individualist basis of the State, to the effect that the legal basts of civil 
subjection is placed in the free will of the individual. For it started with the 
assumption of a pre-political state of Nature (while losing itself in countless 
disputes in picturing this state) but was always agreed as to the original liberty and 
equality of men and consequently the original sovereignty of the individual" (Otto 
von Gierke: "The Development of Politiaal Theory", trad. Bernard Freyd; 
N. York, 1939, W. W. Norton; p. 106). 
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dade humana o contraste que nao se conseguira eliminar no piano das 
realidades coletivas. Passa o homem, pois, a condigao de ente contra- 
ditoiio, de antinomia viva em que, de um lado, se afirmava a pessoa 
livre e autonoma da criatura natural, enquanto de outro se exprimia 
um ser teleologicamente social, isto e, incuficiente a si proprio e movi- 
do fatalmente a vida em comum. 

A primeira vista, dir-se-ia haver um progresso cognoscitivo nessa 
visao antitetica que, pelo menos, reconhecia como inerentes ao mesmo 
ser as duas faces tao diversas de suas atitudes. Nao era, porem, ao 
homem que se atribuia essa duplicidade, senao ao conceit© de homem, 
a uma abstragao desligada do real e, ainda mais, derivada, por com- 
plicadas e sutis inferencias, de um "estado de natureza" que, mal arri- 
mado em argumentos simplesmente retoricos mesmo quando pretensa- 
mente historicos, so se poderia aceitar como um postulado. Destinada 
a atender as vicissitudes formais do sistema, a contraditoria aceitagao 
duma sociabilidade necessaria ao lado da consagrada liberdade natural 
de forma alguma favorecia o conhecimento da realidade. Enquanto 
perdurasse o dominio do formalismo, faltaria solugao tanto para o con- 
flito de fato, quanto para a contradi^ao de principios, posto que essa 
solugao, se alcangavel, so o seria quando se encontrassem numa mesma 
natureza real, porem jamais num puro conceito, as raizes dos dois as- 
pectos aparentemente incompativeis que, por intermedio dessa base 
comum, haveriam de tornar-se redutiveis ou, pelo menos, harmonizaveis. 

Se, de tal sorte, o contratualismo assume fungao decisiva no de- 
senvolvimento sistematico da doutrina politica, para tanto se obriga- 
ra, como acontecera com a nogao de ordem natural, a desligar-se to- 
talmente da realidade a que pretendera atender. Deixa de ser um 
simbolo apenas, pois nao se limita a recobrir a lacuna teorica resul- 
tante da ausencia de conhecimentos, pretendendo, pelo contrario, im- 
por-se como uma afirmagao necessaria e consequente. Passa da fun- 
gao simbolica a de estratagema discursivo responsavel pela estabilida- 
de da harmoniosa estrutura do direito natural. Corresponde, logica- 
mente, ao momento dogmatico do formalismo jusnaturalista e, histori- 
camente, atende a posigao interessada em que se encontra a doutrina, 
pois, na transigao que vai dos primeiros panfletarios monarcomacos aos 
grandes tratadistas do direito natural, em que pesem elementos de con- 
tinuidade, sempre haveremos de reconhecer que a primitiva aspiragao 
utopico-revolucionaria cedeu lugar a uma orientacao ideologico-conser- 
vadora (10). 

Se insistimos em opor tendencias utopicas e conservadoras, nao 
o fazemos para encarecer, pela aplica^ao a determinada etapa historica, 

10 — Nao basta, pois, considerar o relativo avanco ou atraso dos valores moiais e das 
estruturas jundicas, como assinalamos em nota supra. Alem da dogmatiza^ao, 
que traduz um atraso teoretico, ha a assinalar a posi^ao dos elementos conserva- 
dores e revolucionarios que, sem considera^no desses elementos puramente sistema- 
ticos ou apesar deles, infletem em duas dire?6es distintas. 
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nm esquema interpretative moderno, embora o saibamos consagrado 
pela sociologia do conhecimento e, no caso, bastante esclarecedor. Nosso 
objetivo, bem mais limitado e, apenas, anotar como a contradigao entre 
os valores da liberdade individual e as imposigoes da realidade esta- 
tal interessavam aos dois campos da politica ativa, que nenhum deles 
podia passar-se de definir e relacionar aqueles valores. A interpre- 
tagao de Mannheim, se a tomassemos por criterio absolute, pouco mais 
iria oferecer-nos alem dessa discriminagao basica entre os dois sentidos 

direcionais e, no moment© em questao, o registro dos problemas co- 
muns. Ha mais, contudo. Realmente, a tendencia ideologica, como 
acabamos de ver, caira na estagnagao formalista e sem duvida, res- 
sentia-se do nenhum realismo de seus principios. Num primeiro e su- 
perficial exame, nao se apresentara diferente, em suas perspectives de 
desenvolvimento, a tendencia utopica, pois, reagindo ao dogmatismo 
conservador, so poderia aspirar, tambem ela, a uma renovagao realista 
das bases em que se assenitava a teoria politica. Deveriamos, nesses 
quadros, averiguar qual das duas tendencias se propunha de fato a con- 
servagao da ordem estabelecida, para manter-nos fieis ao esquema de 
Mannheim. Mas, antes de enveredar pelos pormenores dessa pesquisa, 
cabe lembrar que a propria oposigao inicial entre conservadores e re- 
volucionarios mostra-se aqui menos significativa, pois, se facilmente se 
identifica a defesa dos poderes em efetivo exercicio com uma posigao 
reacionaria, como acontece com os doutores a servigo das coroas, nao 
convira estender, com a mesma simplicidade, tal classificagao ao reco- 
nhecimento teorico do carater absolute do podfer politico em si mesmo, 
dado que, se corresponde a aceitagao de uma situagao de fato e ope- 
rante, representa tambem, e nao menos, a verificagao objetiva da rea- 
lidade irrecusavel, e portanto, equivale a um progresso cognoscitivo 
gragas ao qual compreendemos o avango das estruturas sociais e politicas 
nesse instante. Ainda quando a servigo de tendencia interessada, um 
element© teorico conserva seu valor cognoscitivo intrinseco, explicando- 
se, assim, como por vezes tais elementos, acima dos compromissos in- 
tencionais, se inscrevem no quadro dos conhecimentos unanimemente 
aceitos em determinado momento. Se a afirmagao do absolutismo do 
estado, historicamente, vira a transformar-se em argumento favoravel, 
embora de forma indevida, ao reconhecimento do poder dos monarcas 
absolutes, nem por isso podemos qualificar como reacionario um passo 
no sentido da assimilagao objetiva da realidade pela doutrina politica. 

Esta, em seus fundamentos, a posigao de Hobbes. Todas as re- 
servas que possa inspirar ao indutivismo da ciencia moderna o "more 
geometrico" hobbesiano, nao bastam para anular a verdadeira significa- 
gao dessa atitude original que, em face do dogmatismo, sequer repele 
a nogao de uma ordem universal, recusando-se tao so a conceitua-la 
como submetida a uma construgao teorica pre-estabelecida, pois alme- 
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Java alcangar o que ha de comum na essencia das coisas que, reduzida 
a simbolos genericos, representaria o ponto de partida de todos os ra- 
ciocmios. A extensa elaboragao cognoscitiva que dos corpos simples 
deveria subir a esfera moral, para nela definir o faito do poder 
politico, representava a mais completa tentativa de substituir o forma- 
lism© jusnaturalista por um conjunto de conhecimentos equivalente- 
mente sistematico, em que o "natural" voltasse a coincidir com a "na- 
tureza". David G. Richtie assinala como esses apelativos, cujo cons- 
tante emprego nas controversias juridico-politicas so faz acentuar-lhes 
o carater ambiguo, exigem, para tornar-se compreensiveis, que saiba- 
mos "a que o autor opoe o termo", razao pela qual nao se furta a tragar 
uma "historia da ideia de 'natureza' no direito e na politica" a fim de 
tornar analisaveis os sucessivos conteudos temporarios e particulares 
dessas expressoes (11). Nesse panorama geral, firma-se que "a ideia 
de um direito da natureza que forma o fundo das teorias politicas de 
Locke, e de Locke passa a Rousseau e aos pais da Republica America- 
na, chega a Locke principalmente de Grotius e Pufendorf". A nosso 
ver, importa anotar que, para preservar a continuidade de sua analise 
(12), Richtie deveu especificar, nessa linha geral de transmissao do 
conceito, particularidades significativas, assim registrando que "... nos 
escntores do seculo XVII encontramos referenda nao so ao direito, mas 
ao estado de natureza" e, mais, que "enquanto Hobbes faz dos direitos 
da natureza simples consequencias do instinto natural de auto-preser- 
vagao, Locke, considerando seu estado de natureza como um estado 
social embora ainda nao como um estado politico, inclui em sua con- 
cepgao de direito da natureza muito do que nele incluia Tomas de 
Aquino" (13), o que o leva, alias, a retornar a imagem de uma "idade 
de ouro". Reservando-nos para examinar posteriormente a posigao es- 
pecial de Rousseau, desses comentarios queremos reter, principalmen- 
te, dois pontos essenciais, quais sejam, primeiro, a novidade da posi- 
gao de Hobbes em relagao a seus predecessores e contemporaneos e, 
segundo, o restabelecimento ou a continuidade das tradigoes jusnatura- 
listas presentes na teoria politica mesmo depois do sistema hobbesiano. 

A partir de Hobbes, importa, mais do que o direito ou as leis na- 
turais, a definigao do homem em estado de natureza, neste termo se 
contend©, a um so tempo, a ideia de condigao primaria da criatura 
humana e a estagao expositiva em que — por oposigao a dinamica 
social a seguir examinada — o individuo e considerado em si mesmo e 

11 — David G. Richtie: "Natural Rights — A Criticism of Come Political and Ethical 
Conceptions", 4a. reimp., 1924, Londres: George Allen & Unwin Ltd.. V. cap. II, 
in totum. A cita^ao 6 da p. 20. 

12 — Id., ibid., 39. 
13 — Id., ibid., 42. Cf. Vaughan ("Introd." cit,, nota A. p. Iviii) — "With Locke, we 

return once more to the realm of fiction". 
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a margem das modificagoes do social (14). Mas, de outra parte, o 
rigorismo sistematico reage fortemente, tentando assimilar o concei- 
to hobbesiano sem, contudo, sacrificar a construcao formal do jus- 
naturalismo. E' a posigao tipica de urn Pufendorf, porem nela rea- 
parecerao, mesmo quando envoltas nas intengoes liberals de um Locke, 
conceituagoes aquinianas como quer Richtie ou, para sermos mais pre- 
cisos, uma insistencia no direito natural a maneira de Grotius, embora 
com os acrescimos do mesmo Pufendorf. fiste pode ser apontado como 
o principal responsavel pelas tentativas de restaura^ao da estrutura 
jusnaturalista abalada pelas proposigoes de Hobbes, cujas contribui- 
<:6es tenta aprisionar num renovado e ampliado quadro formal. Con- 
sequentemente, haveremos de concluir que o choque trazido pelo anti- 
dogmatismo de Hobbes ao desafiar frontalmente a sistematica encare- 
cida pelos doutores do direito natural, nao conseguiu elimina-la em de- 
finitivo, nem sequer excluiu a possibilidade de restauragao parcial ou 
total. 

Ductil e versatil, o esquema contratual acompanha todas essas 
inflexoes da doutrina geral, surgindo em Hobbes como uma consequen- 
cia inevitavel da condi^ao basica do homem, multiplicando-se em en- 
genhosa triade no ecletismo pufendorfiano, ou adquirindo fores de com- 
promisso limitado e passivel de revisao, em Locke. Notemos, pcrem, 
que, para Pufendorf e seus seguidores, interessava primeiramente con- 
servar, sob as complicagoes do pacto triplice ou outras equivalentes, a 
ideia de uma convengao "por consentimento", tal como a consagraram 
os primeiros mestres modernos do direito natural. Em Locke, alem do 
consentimento propriamente dito, tomam-se todas as cautelas condicio- 
nais para garantir-se a plena expressao do elemento volitivo. Essa 
referencia a agao da vontade e da razao como unico elemento legitima- 
do das restrigoes impostas ao individuo pela autoridade, reveln-nos a 
permanencia de elementos basicos do formalismo responsavel pela cris- 
talizagao dogmatica do jusnaturalismo, sempre dependente do concei- 
to de natureza humana, ainda quando reduzido a uma abstracao con- 
traditoria e incluindo a nogao de sociabilidade inata. Para definir-se 
um poder absoluto "consentido" ou para reservar alguma liberdade ao 
individuo depois de constituida a autoridade, impunbia-se supor, de 
inicio, um homem plenamente realizado, livre e raciocinante. Insiste- 
se, consequentemente, na tendencia natural a associagao, ou, com Locke, 
concebe-se o estado de natureza "como um estado social, embora ainda 
nao um estado politico". 

14 — Em contrario: Lalande ("Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie", 
5.11 ed. — verb. "Etat", sub-verb. "Etat de nature") que, diferenciando o senti- 
do da condi?ao individual (B) daquele de uma etapa hipotetica da evolugao do 
homem (C), so a este liga, e ainda assim sem qualquer discriminacjao, os nomes 
de Grotius, Hobbes e J.-J. Rousseau. 
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Esses penhores cobrados pela sistematica jusnaturalista constituiam 
a unica alternativa em face da concepgao hobbesiana, cuja aceitagao 
confessada e integral nao convinha quer ao despotismo esclarecido do 
continente, quer ao conservantismo liberal dos "whigs". Em termos 
criticos, o dilema se instala como a necessidade de optar entre a acei- 
tagao do sistema hobbesiano, ou pelo menos de suas bases realistas, 
com o que efetivamente so se atenderia a evidencia da autoridade, e a 
incistencia no formalismo jusnaturalista, isto e, nas premissas dogmati- 
co-juridicas. Desejando evitar o compromisso integral da concepgao 
de Hobbes, na qual a transigao para o social faz-se a custa do aniqui- 
lamento do natural, os escritores jusnaturalistas veem-se forgados a 
deixar patente, mais uma vez, a inepcia de seu proprio sistema para 
traduzir a realidade social que, alternativamenite, descrevem como uma 
finalidade inscrita na natureza do homem e um sinal de perfectibilida- 
de realizada. Correspondentemente, o esquema contratual, incapaz de 
exprimir uma passagem concreta entre os dois estados, volta a dosem- 
penhar a fungao de mero recurso sistematico destinado a resguardar a 
autoridade incontrastavel do monarca absoluto, ou entao, a resistencia 
individual no seio de monarquias liberalizadas, para as quais a?, reser- 
vas condicionais do suposto pacto nada mais significam do que crescen- 
tes investidas do poder parlamentar na conquista de atributos sobera- 
nos. As referencias a uma "idade de ouro", pretensamente real e su- 
postamente historica, readquirem sentido, pois ainda nao se pode abrir 
mao daquele alegado precedente que, justificando as tacitas confirma- 
goes do pacto inicial, assegurava a continuidade dinastica das monar- 
quias, enquanto para a tendencia liberal a figura contratual padrao, com 
seus pormenores, passa a constituir fundament© para eventuais ruptu- 
ras da fidelidade comprometida, isto e, para "retornos" a idade natural, 
tal qual explicava Locke. O clima intelectual em que se realizam 
tais desenvolvimentos doutrinarios e, sem duvida, dominado pelo de- 
sejo de socorrer imediatamente as vicissitudes da pratica governamen- 
tal, sem atender ao conhecimento da realidade politica, ou melhor, ao 
conhecimento do que de profundo e constante se continha naquela 
mesma pratica. 

Nesse sentido, Hobbes — e aqui sera preciso considerar o seu pen- 
samento tal como foi assinalado, aceito ou criticado pelos seus con- 
temporaneos e, portanto, mais como um "pensamento vivo" em deter- 
minado momento historico do que como um conjunto sistematico de 
principios — conceituara objetivamente o absolutismo estatal que, em- 
bora distinto do absolutismo monarquico, a este praticamente vinha a 
servir, repugnando por isso a facgao liberal, enquanto os fundamentos 
materialistas e individualistas de seu pensamento aborreciam aos que, 
exercendo plenos e ilimitados poderes, nao desejavam justificar-se como 
um mal necessario e decorrente da natureza belicosa dos homens. pois 
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apresentavam-se como o sumo bem desejado pelos suditos aos quaisr 

por isso mesmo, se tornava desnecessario conferir por uma segunda 
vez o ensejo de exprimir sua opiniao e vontade. A tal proposito, 
tornam-se significativos ate certos pormenores biograficos — prin- 
cipalmente a mal tolerada presenga de Hobbes entre os amigos da coroa 
restaurada e ja desinteressada da doutrina totalitaria tao conveniente aos 
reis antes e durante o exilio — dtesde que assim se patenteia como, 
por um momento ao menos, ao efetivo exercicio dos poderes pareceu 
inutil, perturbadora mesmo, a interferencia de certos conhecimentos 
que, ainda quando indiscutiveis, mais conveniente fora manter em si- 
lencio. Aquele contrato de cada homem com cada um e todos os seus se- 
melhantes nao oferecia oportunidade a posteriores expressoes da liber- 
dade que, entao, se admitia como forga operante, e, talvez por isso, ja 
se tenha dito que Hobbes, na historia da Inglaterra, chegava tarde 
demnis. A afirmagao convira, possivelmente, a historia do exercicio 
do poder e, ate, das instituigoes estatais inglesas, mas, na historia geral 
do conhecimento da realidade politica o sistema hobbesiano parece 
mais representar uma antecipagao. Levados a compreender o que de 
novo e, sobretudo, o que de penetrante continha o pensamento de 
Hobbes, contemporaneos e posteros imediatos esforgaram-se por cri- 
tica-lo, negando principalmente as ccnsequencias praticas de seu siste- 
ma, as quais, alias, nem sempre se deviam ao proprio Hobbes. Depois 
voltaram, simplesmente, ao jusnaturalismo, cuja crise metodologica 
Hobbes acusara e superara. 

O absolutismo, mais do que um fato, e agora um fato consumado. 
Dispensa melhores explicagoes do que a da propria e irrecusavel evi- 
dencia, contentando-se com a justificagao formal de sua presenga con- 
creta e operante no campo das instituigoes juridicas. Permite-se, mesmo, 
referencias ao principio teorico da liberdade, desde que nao o transfor- 
mem em valor pratico absolute. Uma vez conhecido e combatido o siste- 
ma de Hobbes, iniciam-se, chegando a Locke, desenvolvimentos doutri- 
narios que poderao corresponder formalmente a inovagoes, mas que 
nao incluem progresses de conhecimento. Sao meras inflexdes da estru- 
tura sistematica destinadas a atender as solicitagoes imediatas da poli- 
tica em seu curso pratico, entao muito animado e revelando as multiplas 
implicagoes estruturais do estado moderno. As fungoes e orgaos poli-^ 
ticos, iniciando um processo de ampla diferenciagao, exprimiam irres- 
tritamente o poder absoluto que as caracterizava, constantemente, atraves 
das variantes exteriores da potencia personalizada que, justificando-se 
com a pretensa iluminagao dos despotas, recobriu toda a Europa ate as 
fronteiras asiaticas, nao Ihe faltando sequer a referencia contrascante do 
"modelo ingles" cuja projegao no Continente se tornava cada vez maior. 
Consequentemente, revigora-se o dogmatism©, cultiva-se a sistematica^ 
insiste-se no jusnaturalismo, comegando-se por reavivar a velha antino- 



— 25 — 

mia. A tal resistencia nas posigces tradicionais, como e facil de ver, nao 
faltava coerencia ao opor-se ao robustecimento da nogao de liberdade, 
que se tornaria fatal se a socorresse uma definigao menos jusnaturalista do 
que propriamente natural, menos disposta a afirma-la como um direito 
fundamental apenas teoricamente enunciado do que a descreve-la como 
um atributo vivo e inerente ao homem, menos deduzindo-a de um dogma 
do que a inferindo de um conhecimento da realidade. 

Compreende-se porque haveria Rousseau de voltar-se frontalmen- 
te contra os juristas. Se a posigao pessoal, que uma biografia das 
mais vulgarizadas e comentadas dispensa retragar, coloca-o decidida- 
mente entre os que protestaram ser livres, a formagao intelectual leva-o 
tambem a cuidar do principio da liberdade e, assim, sua primeira preo- 
cupagao so poderia estar em atacar e abalar a complexa, sutil constru- 
gao responsavel pelo dominio efetivo do outro termo da antinomia. 
Nao separa, jamais, a anomalia teorica, que tao rudemente haveria 
de acusar nos seus escritos, da realidade duramente vivida pelos 
homens e que aquela mesma invengao doutrinaria buscava racionalizar 
e justificar, pois na distingao cerebrina desses dois pianos reconhecia um 
dos mais habeis estratagemas dos adversaries. Tern consciencia de que 
deve exprimir-se teoricamente, mas nunca se esquece de que a politica 
sistematica nao subsiste em si mesma, pois apenas reflete o drama do 
homem, dilacerado, ele mesmo, por uma contradigao viva que supera, 
dramaticamente, todas as contradigoes doutrinarias. Auscultar esse 
contraste irreconciliavel em que se debate a criatura, afigura-se-lhe como 
o unico caminho possivel para progredir o espirito na busca das causas 
responsaveis pela intoleravel condigao. Donde decorre, coerentemen- 
te, a limitagao e caracterizagao do objeto de suas cogitagoes: o homem. 

O homem, contudo, escapa as abstragoes conceituais, cuja inocui- 
dade ja se tornara patente na fixidez com que se estabeleciam teori- 
camente, enquanto pretendiam traduzir uma realidade em perpetua 
transformagao. Para captar a coerencia e, portanto, a essencia dessa 
entidade real que so se revelava, de forma concreta, no contraste de 
expressoes contraditorias, impunha-se nela mesma encontrar us nexos 
substanciais que impeliam as diregoes opostas a que, na existencia coti- 
diana, estava obrigada a seguir. A hipotese so poderia ser uma: conce- 
der que, em sua evolugao, certos momentos de desequilibrio haviam 
aberto oportunidade a instalagao de tendencias discrepantes da estabili- 
dade anterior, enquanto a permanencia de um substrate basico nao con- 
sentia o desmentido total das tendencias originais. Eis o homem de 
Rousseau. Eis, portanto, para onde deveria encaminhar-se o conheci- 
mento, perseguindo essas transformagoes, nao porem onde as colocavam, 
afirmadas mas incomprovadas, as construgdes aprioristicas, nem tam- 
pouco tentando ancorar tais abstragoes nas aparencias de uma historia 
da especie humana em que a profusao de lacunas so rivalizava com o 



— 26 — 

dfesejo de acomoda-la a doutrina pre-estabelecida. No homem, no pro- 
prio homem sofrendo suas contradigoes e sobrevivendo as vicissitudes 
de sua condigao, Rousseau ira buscar a certeza. Cuidava, sem duvida, 
de compor um novo sistema. Sua obra podera parecer tumultuada e, 
muitas vezes, conduzida pelas eventualidades do momento e da conjun- 
tura, mas, por sob essas aparentes variagoes ocasionais, uma afirmagao 
basica havera de manter-se firmemente, atribuindo ao conjunto dos es- 
critos uma continuidade e uma coerencia que, indiferentes a superflua 
elegancia da estruturagao formal meticulosa, Ihes atribuem o carater de 
verdadeiro sistema em que as varias manifestagoes da vida vem pren- 
der-se a um mesmo conceito basico. E' o que, embora limitando-nos ao 
ponto que reputamos fundamental, examinaremos nos capitulos seguintes. 

Um sistema, sim, porem nao mais um sistema a feigao dos que 
abundavam em seu tempo. A sistematizagao, para Rousseau, afigu- 
ra-se como um solido conjunto de ligagoes substanciais e profundas 
entre as expressoes variadas da realidade e os diversos objetivos de seu 
pensamento. Compreende — porem com isso jamais se conformara — 
que se apenas firmasse os andaimes dum esquema sistematico formal e, 
gragas a eles, se guindasse as alturas inatingiveis em que se colocam os 
profetas e sonhadores, nao encontraria obstaculos. Relegado ao "pais 
das quimeras", o mundo real o compensaria com a complacente e este- 
ril homenagem reservada aos utopistas de todos os tempos. Mas Rous- 
seau nao intentava conquistar a confortavel posigao de um homem de 
letras, paradoxal e ate ironico em seus devaneios, porem confinado a 
inocuidade de uma produgao puramente gratuita ou, pelo menos, in- 
consequente. Outros intuitos conduziam-lhe o pensamento e a agao. 
Muito possivelmente, no decantado e para sempre indecifravel dialogo do 
"donjon de Vincennes", falaram-se duas linguas diferentes: a linguagem 
do "fil6sofo,,, satisfeito com as solugoes do direlto natural e empenha- 
do em evitar a "pont aux anes" de mau gosto, e a linguagem do espirito dis- 
posto a romper os veus coloridos da pretensao filosofica e a ignorar todas 
as conveniencias, se tanto Ihe pedissem para atingir a verdade que o de- 
safiava (15). 

Um sistema, sim, mas um sistema composto a medida do princi- 
pio humano que, por sob as multiplas questoes propostas pela existencia, 
incessantemente se afirmava e continuamente se desenvolvia. Erguia-se, 
sem duvida, uma teoria, mas cada uma de suas expressoes teoricas era, 
por igual, um testemunho do que, de fato, se impunha aos homens mer- 
gulhados na vida coletiva em seu fluxo. O que se afirmasse "in genere" 
haveria de tocar o mundo concrete, nao se limitando as manifestagoes 
particulares, porem nao as negando. Mais ainda, nessas mesmas mani- 

15 — Paul Hazard ("El Pensamiento europeu en el siglo XVTir", trad. esp. Julian 
Marias, Madrid, 1946, Rev. de Ocidente) apresenta-nos uma singular versao do 
dialogo de Vincennes, em que Diderot teria plena consdencia do novo mundo que 
se abriria com o primeiro Discurso. Trata-se, sem duvida, de um novo Diderot. 
Mas, em qualquer caso, do mesmo Rousseau. 
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festa^oes, cuja vida e agao so se concretizavam atraves da vida e agao 
dos homens, cabia distinguir o que eram as coisas do que se de- 
sejaria que elas fossem. Dai derivou-se provavelmente, a ilusao do mo- 
delo patrio, pois em Genebra Rousseau buscou ver — e nao custa con- 
ceber que via com os olhos do sentimento — aquilo que, na realidade, 
Ihe parecia exemplar, enquanto os genebrinos o acusaram em nome do 
que desejariam encontrar em sua constituigao. E, como o espirito dessa 
constituigao, ao menos em suas fontes primeiras, jamais consentiria nessa 
mesma acusagao, Rousseau mais tarde sente que, sem o querer, previra 
a perversao pratica do regime — "eis o que nao me perdoaram". 

Nesse universo de pensamento dominado por uma sistematica pu- 
ramente organica e fiel testemunha dos atentados contra o homem, vira 
a assumir dupla significagao o termo moralista, tao comumente aplica- 
do a Rousseau. De inicio surge um criterio moral operante ao nivel 
mesmo da realidade social nas suas expressoes imediatamente observa- 
veis, e que vai distingui-las em normals e patologicas, como hoje diria- 
mos — e o aspecto da "legitimidade", o mais conhecido, o mais 
comentado e, consequentemente, o que mais rapidamente se integrou no 
patrimonio das ideias comuns, mas que, nem por isso, dei»a de apresen- 
tar-se como uma derivagao, um efeito secundario, uma consequencia 
aplicativa de conhecimentos mais genericos e fundamentais, como sejam, 
principalmente, os relatives as transformagoes responsaveis pelas con- 
tradigoes tipicas da vida humana e, portanto, a presenga, nessa mesma 
existencia, de elementos que, considerados em si proprios, se afigurariam 
incompativeis com a sobrevivencia dos padroes individuals. Em verda- 
de, a concepgao moral rousseauniana tern um fundament© mais amplo e 
que interessa ao fenomeno humano em sua totalidade, pois, se as regras 
de conduta e, principalmente, as proprias condutas constituem o objeto 
direto da cogitagao etica, esse objeto so se pode atingir depois de esta- 
belecido ate que ponto nele se revela a feigao visivel, palpavel da na- 
tureza profunda do homem. Como se voltasse as fontes da filosnfia oci- 
dental e retomasse aos gregos aquele conceito de etica que se ccnfundia 
com o so conhecimento do homem, Rousseau, ainda como os gregos, 
mas ja em termos caracteristicos de outra epoca, nao trepida em iden- 
tificar o saber moral com o conhecimento de si mesmo. 

Nesse ponto, precisamente, faltou-lhe a compreensao dos contempo- 
raneos e dos que o seguiram por mais de um seculo e meio. "Ninguem, ou 
quase ninguem, viu claramente que a volta ao estado de natureza era 
um ato do espirito pelo qual o homem se penetra a si mesmo para reen- 
conlrar a lei eterna e fundamental de seu ser", ja se disse, comentando 
as influencias e, sobretudo, o transvio das influencias rousseaunianas no 
panorama intelectaual europeu do seculo XVIII (16). Ignorado esse 

16 — Pi«rre Van Bever: "L'ltalie du XVIIIe Siecle et J.-J. Rousseau", separata da 
"Revue de Litterature Comparee", Paris, s/d. 
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aspecto do pensamento de Rousseau, nao seria possivel compreender 
como, diversamente dos gregos e denotando extrema acuidade no aten- 
der aos caracteres da vida moderna, o conhecimento do homem, que 
tanto se realizava pela inspecgao profunda de si mesmo quanto pela 
avaliagao dos aspectos discordantes da vida coletiva, nao mais se di- 
rige a pesqulsa da permanencia estatica do ente individual. Pelo con- 
trario, se ha uma pesquisa de unidade, de integridade fundamental, ela 
so pode conceber-se como o retragar da existencia, por sob as mul- 
tiplas manifestagoes individuals e coletivas, de um continue dinamismo 
vital e, mais, da constante que deve coadunar-se com todas as expres- 
soes de conflito e contradigao. Consequentemente, alem de anotar-se 
a incompreensao em que permaneceu o "ato do espirito pelo qual o homem 
penetra a si mesmo" acrescentou-se que, por isso mesmo, "a originalida- 
de de Rousseau consistia em querer reconstruir a sociedade no interior 
do homem". Agora, entao, torna-se patente que jamais a simples perfei- 
gao formal haveria de satisfazer ao desejo de conhecimento de Rous- 
seau, pois nao e possivel recusar o testemunho correto e direto apenas 
para manter imperturbado o sistema. Ao inves de principios fixos que se 
procurara manter a tona da realidade, o que se vai buscar, ao fundo da 
corrente incessante, sao os elementos permanentes que permitirao com- 
preender-lhe o curso e avaliar-lhe a intensidade, assim estabelecendo-se 
uma verdade que nao desmente nem a dinamica, nem o relativism© e e, 
pois, universalmente valida para fundamentar o conhecimento do homem. 

Como seus antecessores, Rousseau valer-se-a do esquema contra- 
tual, mas impoe-se preliminarmente estabelecer que nogoes fundamen- 
tals ja tinha estabelecido ao fazer apelo a teoria convencional. Dai a 
impcrtsncia de precisarmos, por sob as incidencias de uma evolugao 
atormentada por cheques e contradigoes, a verdadeira e perene feigao do 
homem — nao permitiremos, assim, que nos escape o sentido ja das pri- 
meiras palavras do "Contrato Social" ao lembrar-nos a mais inquietante 
das transformagoes, a mais cruciante das contradigoes: "o homem nasce 
livre, e em todas as partes encontra-se a ferros". . . 



II 

A NATUREZA HUMANA 

"C'est de I'homme que j'ai a parler..." 
DISC. IN£GALIT£ 

Foi Diderot, na Enciclopedia, o primeiro a opor o pensamento de 
Rousseau ao de Hobbes, inspirando os posteriores simplismos criticos, 
pois dizia que "segundo o filosofo de Genebra, o estado de natnreza e 
um estado de paz; segundo o filosofo de Malmesbury, e um estado de 
guerra", antes havendo afirmado que "um julga o homem bom por na- 
tureza, e o outro o julga mau". Logo se percebe o sumarismo dessa 
interpreta^ao, porquanto, longe de confirmar-se que "a filosofia do sr. 
Rousseau de Genebra e quase o inverse da de Hobbes", como queria 
Diderot, a oposigao apenas se mostra valida para alguns limitados pon- 
tos de contacto entre as duas concepgoes. Entretanto, como se tucontra 
no "Discurso sobre a Origem e os Fundamcntos da Desigualdade entre 
os Homens", voltando a repetir-se em passagens de outras obras, uma 
refutagao do estado de guerra natural de Hobbes, tanto tern bastado 
para voltar-se continuamente a simplificagao analitica da Enciclopedia. 
Constituindo o segundo "Discurso" verdadeira introdugao ao "Contrato" 
e, em geral, ao pensamento politico de Rousseau, autor e obra sao fre- 
quentemente colocados em posigao antagonica a de Hobbes, principal- 
mente quando se deseja estabelecer contraste entre as intencoes absolu- 
tistas de um e a tendencia democratica de outro. 

Rousseau, que estudou interessadamente a obra de Hobbes (1), 
opoe-se a alguns de seus principios. Limita-se, contudo, a tais pontos, 
de comum silenciando ou apenas deixando implicitas as concordan- 
cias. Em consequencia, se aquela oposigao pode apresentar algurr in- 
teresse, o historiador das ideias a ela nao havera de limitar-se, nem 
admitira que predomine a ponto de ofuscar os nexos de continuidade 

1 — Ainda se discute que edi?6es de Hobbes teria lido Rousseau. Para Vaughaa, 
Rousseau dispos da edi^ao latina do De Give, enquanto Derath6 propende nela tra- 
dugao francesa de Sorbiere. ("Rousseau et la Science Politique de son Temps"; 
Paris, 1950, Presses Universitaires; p. 103). Ainda segundo Derath^, "a part une 
alusion a la Preface du De Give dans I'£mile". on ne trouve chez Rousseau aucune ci- 
tation de Hobbes". Ora, no mesmo Livro II do "femile", Hobbes e novamente ci- 
tado a proposito da tendenc'a natural do homem a apropria^ao. (Pet., VIII, 139) . 
Ademais a passagem citada por Derath6 — acerca da maxima "Malus est puer ro- 
bustus" — ja fora analisada, com diferente aplica^ao, no "Discurso sobre a Desi- 
gualdade" (Pet., IV, 261-4) . Mais outra referencia a Hobbes aparcce, no segundo 
"Discurso", acerca da intrepidez natural (ibid., 235), e nao cremos que seja a 
ultima. [N. B. — As citacoes dos textos de Rousseau sao feitas segundo a cdi^ao 
de Gustave Petitain, 1819-20, salvo referencia expressa em contrario]. 
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que, inegavelmente, ligam o pensamento dos dois filosofos. Nao se 
conceberia que o exame do "Discurso sobre a Desigualdade" se proces- 
sasse tao so segundo esse ponto de vista unilateral e parcial, sobre- 
tudo quando nele havemos de encontrar as raizes de toda a obra 
politica de Rousseau. Foi escrito o texto quando ja se estabelecera 
o projeto ambicioso das "Instituigoes PoHticas", que, confessadamente, 
nao poderia sequer esbogar-se na reduzida exposigao destinada ao con- 
curso aberto, em 1754, pela Academia de Dijon, a qual premiara, quatro 
anos antes, o "Discurso sobre as Ciencias e as Artes". Obra de circuns- 
tancia, o segundo "Discurso" deveria atender ao tema proposto e, pois, 
nao constituia ocasiao favoravel para o desenvolvimento do considera- 
vel tratado (2), jamais integralmente realizado, sobre as virtudes das 
diversas formas de governo a luz dos direitos do estado de natur eza. 
Rousseau, contudo, nao se resignou a literatura exigida pela competi- 
gao academica e, condensando-a ao maximo, conseguiu exprimir a suma 
de seu pensamento politico que se cristalizava neste instante (3). Por 
isso, atendendo ao desenvolvimento do tema segundo suas proprias con- 
vicgoes, exporia o mais exatamente possivel como a desigualdade ineren- 
te a propriedade causou uma desigualdade de poder que, por sua vez, 
engendrou a desigualdade civil (4). Seu objetivo principal, que trans- 
cende de muito os estreitos limites do concurs©, esteve, entretanto, em 
afirmar, desde logo, uma precisa compreensao da natureza humana que 
possibilitasse o verdadeiro conhecimento da vida politica. 

2 — "Mais ces details seroient seuls la matiere d'un ouvrage considerable dans lequel 
on peseroit les avantages et les inconveniens de tout gouvernement, relativement 
aux droits de I'etat de nature, et ou 1'on devoileroit toutes les faces differents sous 
lesquelles 1'inegalite s'est montree jusqu'a ce jour, et pourra se montrer dans les 
siecles futures, selon la nature de ces gouvemements et des revolutions que le 
temps y amenera necessairement". ("Disc. Inegal"; Pet..., IV, 321). 

3 — Embora haja controversias acerca da precedencia de uns escritos sobre outros 
(p. ex.: o artigo sobre a "Economia Politica" seria anterior ou posjerior ao "Dis- 
curso sobre a Desigualdade"?), o certo e que em 1755, de quando data o se- 
gundo "Discurso", Rousseau estava de posse dos dados que Ihe permitiram desen- 
volver toda a sua obra politica, a excegao, talvez, do conceito de vontade geral 
em sua plena amplitude. Por essa altura, exatamente, estabelece o piano das 
"InstituigSes Politicas" ("Je digerois le plan deja forme de mes Institutions Poli- 
tiques" — "Confessions", I, viii; Pet. II, 198); em 56, parece iniciar-se a redagao 
desse trabalho ("Des diverses ouvrages que j'avois sur le chantier, celui que je me- 
ditois depuis long-temps [...] etoit mes Institutions politiques... Ibid., II, ix: Pet., II, 
214) do qual, depois, sairia o "Manuscrito de Genebra", versao primitiva do "Con- 
trato Social". Nesse trecho das "Confissoes", o proprio Rousseau reconhece o muito 
que representavam, em sua vida, as obras sobre politica, mas seria apressado tomar 
essas expressoes como de pura vaidade, desde que o politico constitui o fulcro de 
todo o pensamento rousseauniano ("Depuis lors, mes vues s'etoient beaucoup eten- 
dues par 1'etude historique de la morale. J'avois vu que tout tenoit radicalement 
a la politique". . . Ibid., 215) 

Cabe aqui lembrar as controversias mais recentes sobre a sucessao cronologi- 
ca dos escritos politicos de Rousseau, que podem eventualmente interessar a inter- 
pretagao de suas ideias. Neste caso esta a corregao oferecida por Beaulavon ("La 
Question du Contrat Social: Une Fausse Interpretation", in "Revue d'Histoir© 
Litteraire de la France", 1913) a cronologia sugerida por Schinz ("La Question 
du Contrat Soc'al"; id. 1912, p. 741-90; aparecendo no tomo relative ao ano de 
1914 a resposta de Schinz seguida da carta com que Beaulavon p5e termo a 
polemica ) . 

4 — "Les distinctions politiques amenent necessairemente les distinctions civiles" (Pet., 
IV, 318). 



O "progresso da desigualdade'* assume, pois, as dimensoes de todo 
o progresso do homem, incluindo-se na expressao ate o travo de repro- 
vagao etica que ja vinha do primeiro "Discurso". "O mais util e o menos 
adiantado dos conhecimentos humanos, parece-me ser o do homem,, 

(5), diz Rousseau e, ainda nao podendo langar-se a obra em que so- 
nhava ligar esse conhecimento basico ao dos governos, julga oportuno 
cuidar ao menos do problema fundamental. "£ do homem que tenho 
de falar. . (6) — porem, no limiar do discurso, defronta a primeira 
dificuldade, devendo escolher, entre as muitas feigoes da criatura, aquela 
que, sendo a unica verdadeira, representara a necessaria referencia de 
juizos e avaliagoes. Perscruta a "estatua de Glaucus" (7) cujor tragos, 
corroidos pelo passar do tempo e pelo ro^ar dos elementos que transfor- 
maram a fronte divina em fauce bestial, simbolizam o desfiguramento 
do homem puro e verdadeiro pela erosao social. A primeira aparencia 
humana nao so se desfigurou, mas, como o fragmento de estatua caido 
ao mar, temporariamente deixou de existir para o conhecimento, pois 
a mesma forga que deformou o homem natural, tambem encegueceu o 
homem civilizado, policiado, que ja nao sabe como encontrar-se a si 
mesmo. No seculo passado, cedendo a um vezo caracteristico da criti- 
ca do tempo, Petitain haveria de estranhar que, interessado em firmar 
a pureza do homem natural e o carater vicioso do civilizado, Rousseau, 
ao servir-se tao abundantemente de Buffon, despreze o trecho da "His- 
toria Natural" em que se acentua como, pelo simples exemplo de seus 
atributos, o "selvagem absolutamente selvagem" levaria o filosofo a com- 
preender que a virtude pertence mais ao homem das selvas do que ao 
das cidades, e que o vicio so veio a luz na sociedade (8) . A verdade e 
que Rousseau, sem duvida conhecendo a indicagao de Buffon, nao a 
julgou suficiente e buscou outra passagem, mais completa e mais preci- 
sa, que compreende aquela mesma observagao e ainda sublinha a im- 
portancia, para chegar-se a ela, nao tanto de presumir-se uma hipotetica 
moralidade nos atos deste ou daquele selvagem, mas, sim, de nos pro- 
prios procurarmos, gragas ao "sentido interior", nossa natureza origi- 
nal (9). So assim o homem podera conhecer o homem e, tambem, re- 
conhecer-se nele. 

A primeira afirmagao de Rousseau e, pois, uma critica de metodo. 
O "espago imenso" que medeia entre as duas feigoes humanas, entre os 
dois estados, devera interessar ao estudioso, pois "e nesta lenta sucessao 
das coisas que vera a solugao de uma infinidade de problemas de moral 

5 — Assim se inicia o prefacio do "Discurso sobre a Desigualdade" (Pet., IV, 218). 
6 — Assim se inicia o "Discurso" propriaraente dito (Pet., IV, 227). 
7 — "Semblable""li la statue de Glaucus, que le temps, la mer et les orages avoient 

telemcpt defiguree qu'elle ressembloit moins a un dieu qu'a une bete feroce. 
Tame humaine, alteree au sein de la societe par mille causes sans cesse renais- 
santes..." (Pet., IV, 218). 

8 — Pet. IV. 327-8. 
9 — Note 2, ao Prefacio (Pet., IV, 330). 
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e de politica que os filosofos nao podem resolver" (10). Para tanto, 
impoe-se superar os confrontos diretos e simplistas entre os animais e 
o homem civilizado, a fim de atingir a verdade intima da transformagao 
processada no proprio homem, o que implica em nova colocagao do 
problema, em novo angulo de observagao. Assim nao tanto pela posi- 
gao especial do homem na escala dos seres vivos, quanto, principalmen- 
te, pela referencia ao "sentido interior", Buffon merecera a atencao de 
Rousseau. Tambem os selvagens, vistos a maneira do seculo XVIII, 
surgirao como referencia puramente secundaria (11), e ainda as 
comparagces com outras especies animais (12). Importa, em ultima 
instancia, apanhar ao vivo a realidade humana global, em relagso a 
qual os tragos biologicos e as indicagoes sobre os selvagens pouco mais 
representarao do que achegas subsidiarias. Pelo mesmo motive, os 
escritores politicos merecerao refutagao energica, mesmo quando suma- 
ria, por terem atribuido a origem do poder politico ao direito do mais 

10 — Pet., IV, 324. 
11 — Mesmo um critico do porte de Cassirer ainda pode ceder a velhas interpretagoes 

e, sobretudo, as aparencias do texto de Rousseau, para afirmar: "In Rousseau 
himself it is never entirely clear to what extent his notion of a state of nature is 
"ideal" and to what extent it is "empirical". He is always shifting from a factual 
to a purely ideal interpretation. In the preface to his Discourse on the Origin and 
Foundation of Inequality he expressely emphasizes the later [. . . ] But Rousseau 
did not always seak this way". Err. verdade, nao se pode submeter Rousseau ao 
criterio resultante da oposigao do "ideal" ao "empirico". Kant que o mesmo Cas- 
sirer cita e comenta, coloca exatamente a questao ao afirmar que Rousseau opera 
"sinteticamente", enquanto ele proprio o faz "analiticamente". (Cassirer: "Rous- 
seau, Kant, Goethe"; Princeton, 1947, University Press; pp. 24 e 22). Impoe-se 
sublinhar que anteriormente ("Bulletin de la Societe Francaise de Philosophie", 
abril-junho 1932, sessao de 27 de fevereiro) Cassirer batia-se para afirmar que 
Rousseau "distingue de la facon plus nette entre la forme empirique et la forme 
ideale de la societe" (p. 42; v. tambem debates com V. Basch) . Gilbert Chinard 
(apud Derathe, cit., 133) ja no comedo deste seculo subhnhara que, no texto de 
Rousseau, os fatos so figuram secundariamente e na qualidade de contraprova das 
verdades alcangadas pelo raciocinio. 

Pouco antes de morrer, Ernest Cassirer, no pequeno prefacio da nova edicao 
de seu ensaio sobre Rousseau e Kant, colocou-o em direta relagao com a "Filoso- 
fia da Uustracao" que desejava revisar inteiramente. Por esta mesma altura, 
tambem entregava ao prelo a reposigao atualizada de sua "Filosofia das Formas 
Simbolicas", que e "An Essay on Man — An Introduction to a Philosophy of 
Human Culture" (de cuja edigao de 1953 — Doubleday Anchor Books, N. York 
— aqui nos valemos) . Nesse trabalho, reapareco o Rousseau dos debates de Paris, 
pois, longe de insistir no paralelo entre as oposi^oes "natural-social" e "ideal-empi- 
rico, Cass'rer admite que "if we pursue the further development of Rousseau's 
thought it becames clear that even this 'natural man' is far from a physical concept, 
that is in fact a symbolic concept" (p. 86). Mais ainda. Cassirer aceita a pro- 
posigao epistemologica ("afastar os fatos") e metodologica ("raciocinios hipoteti- 
cos e condicionais") do segundo Discurso, pois, mesmo colocando Rousseau na 
linha dos utopicos, o faz com ressalva de que "The great mission of Utopia is to 
make room for the possible as opposed to a passive aquiesccnce in the present actual 
state of affairs. It is simbolic thought wich overcomes the natural inertia of man 
and endows him with a new ability, the ability constantly to reshape his human 
universe" (ibid.). De tal sorte, o grande kantiano volta a Kant para avaliar 
nos devidos termos aquele que atingira "sinteticamente" a verdade sobre o homem. 
Eis porque nao nos surpreende outra passagem do mesmo livro, onde Cassirer 
anota que "even in the field of aesthetics the name of Rousseau marks a decisi- 
ve turning, point in the general history of ideas" (p. 180) . 

12 — As citagoes de tal ordem estao, quase todas, nas notas que, expressamente, Rous- 
seau assegura que "s'ecartent quelquefois assez du sujet" e "il y aura peu de mal que 
les autres [lecteurs] ne les lisent point du tout". ("Disc. Inegal., Avertissement sur 
les notes"; Pet., IV, 225). 

Nessas mesmas notas, contudo, ha elementos esclarecedores sobre a rela^ao entre 
tais referencia e o contexto fundamental do pensamento rouseauniano como, por 
exemplo, na nota 9 (ibid., 339-49). 
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forte, a autoridade natural dos pais ou a alienagao da liberdade (13), 
mas cabe notar que a base comum de todas essas criticas especiais esta 
na acusagao do pecado capital de tais teorias justificarem o direito pelos 
fatos, porquanto tomavam como ponto de referencia o comportamento 
habitual das criaturas tais como as conheciam empiricamente, isto e, per- 
vertidas pela sociedade (14). Dai o apelo ao homem para que atente a 
propria historia nao como se escreve "nos livros de teus semelhantes, 
que sao mentirosos, mas na natureza, que nao mente jamais" (15). 
En am duplamente os filosofos, do ponto de vista metodologico: primei- 
ro, adotando um falso objeto de investigagao ao concentrarem sua aten- 
gao no homem civilizado e, depois, submetendo-o a um processo ana- 
litico quando o problema e, como ja sabemos, de "sucessao de coisas", 
de espago mediante entre dois estagios. 

A atitude dos analistas, Rousseau op5e um metodo genetico, como 
diz Derathe (16), ou, para conservarmos o termo encontrado na carta 
ao sr. de Beaumont (17), um metodo "genealogico". Sua posigao 
epistemologica, claramente enunciada desde o "Discurso sobre a Desi- 
gualdade". melhor ainda se caracteriza quando concebemos que o con- 
ceito de uma "sucessao" a retragar-se "genealogicamente" nao se 
confunde, em que pesem todos os similes e paralelos do genero, com o 
metodo historico. Rousseau sublinha a dificuldade e, por igual, a no- 
vidade de sua posigao, "porque nao e facil empresa distinguir o que ha 
de original e de artificial na atual natureza do homem, e bem conhecer 
um estado que nao existe mais, que talvez nunca existiu, que provavel- 
mente jamais e»istira, e sobre o qual e contudo necessario formar nogoes 
justes para bem julgar nosso estado presente" (18). 

Propondo-se a empresa dificil de estudar o homem sem descreve- 
lo como um animal igual aos demais, nem aceita-lo como se apresenta 
na sua atual transfiguragao social, Rousseau deseja superar, de tal sorte, 

13 — "Je sais que plusieurs ont dcnne d'autres origines aux societes politiques" diz-nos 
Rousseau, e dedica a refuta?ao dessas hipoteses uma dezena de" paragrafos muito 
embora permaneca "sans entrer aujourd'hui dans les recherches qui sont encore a 
faire sur la nature du pacte fondamental" ... (Ibid., Pet., IV, 302 a 313). 

14 — "En continuant d'examiner ainsi les faits par le droit". . . (Ibid., 398) — esse 
moto tornar-se-a um dos crivos criticos mais severos do "Contrato Social", prin- 
cipalmente no primeiro Livro. 

15 — Pet, IV, 230-1. Neste trecho, distinguindo a "histoire" que se le "dans la nature" 
da que vem "dans les livres", Rousseau firma seu objetivo numa especie de "his- 
toria natural" do homem moral, numa genetica, como diz Derathe, da natureza 
humana, posigao cientifica que anula, como vimos, as objegoes de Casstrer. Este, 
alias, adianta-nos que "Rousseau sharpened Kant's awareness of this "essential" 
element which, he held, consists of man's ethical and not physical nature. On 
this acount he salutes Rousseau's point of view as new epoch in the thinking of 
mankind, 'a great discover of our age' totally unknown to the ancients" (Casst- 
rer, cit. ) . 

16 — Cit., 132 
17 — "J'ai montr6 que tous les vices qu'ons impute au coeur humain ne lui sont point 

naturels: j'ai dit la maniere dont ils naissent; j'en ai pour ainsi dire suivi la ge- 
nealog e; et j'ai fait voir comment, par I'alteration successive de leur bonte crigi- 
nalle, les hommes deviennent enfim ce qu'ils sont" — ("J. J. Rousseau a Chris- 
tophe de Beaumont"; Pet. X, 17). 

18 — "Disc. Inegal.", "Preface" (Pet. IV, 219-20). Cf. citagoes de Kant e Cassirer que 
figuram acima, neste mcsmo capitulo, nas notas 11 e 15. 
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a posigao metodologica esteril de seus antecessores imediatos e dos fi- 
losofos de seu tempo (19) . E' o que verificamos, por exemplo, a respeito 
da lei natural (20). Rejeita, de um lado, a velha nogao dos jurisconsul- 
tos antigos, que, tomando por lei "a expressao das relagoes gerais estabele- 
cidas pela natureza entre todos os seres animados", nao escapam a per- 
manecer num piano puramente fisico e biologico que so por artificio se 
identificara com a realidade social. Rejeita, de outra parte, a preten- 
sao dos juristas modernos que, tendo por lei toda a "regra prescrita a 
um ser moral, isto e, inteligente, livre e considerado em suas relagoes 
com outros seres", haverao de algar-se a "principios metafisicos" semy 

contudo, atender as solicitagoes praticas, dai resultando as muitas ccn- 
troversias doutrinarias tipicas do tempo, que so se acalmam quando, 
firmando-se certas regras convenientes "a utilidade comum", ao seu 
conjunto se da, para resumir razoes, "o nome de lei natural" (21). Se, 
por lei natural se entende algo que, comum a todos os homens pela 
propria essencia, permanece valido e operante na vida em sociedade, 
impoe-se conhecer primeiro o homem original e o que dele resta no 
homem civilizado. 

Entre os dois extremes, deve encontrar-se a verdade, mas para 
alcangar esse termo especifico — esse estado que nao existe mais, que 
talvez nunca existiu — nao convem a seca exatidao da historia natu- 
ral, a resignada aceitagao da historia dos fatos consumados,, ou a trans- 
cendente generalizagao da metafisica, mesmo porque os sistemas ate 
entao conhecidos se ccmplicam com indebitas transigoes de um a outros 
desses campos, o que redunda quase sempre em gratuitas transposigoes 
conceituais e, pois, em frequentes confusoes e falsos principios. Rous- 
seau, como vimos, nao concebe que possa reduzir-se o natural ao piano 
biologico e, ao mesmo tempo, atribuir-se-lhe qualidade racional, nem 
admite que se identifique, numa utilitaria porem gratuita confusao, o 
racional com o simplesmente razoavel, podendo tao insolita nogao passar 
por natural. Nao se trata, pois, de alargar artificiosamente os termos, 
forgando-os a dimensoes que nao Ihes sao proprias. So a sintese 
conceitual e sua adequada expressao por um unico termo poderao re- 
solver a questao. Esse termo singular e o homem natural, como o de- 
fine Rousseau. 

19 — "Others, no doubt — above all, Montesquieu — had undermined the individualist 
theory from the side of history. Rousseau was the first to challenge it directly 
and in its speculative stronghold. The result was no long to wait. Before the appea- 
rence of the Contrat Social, the whole tide of things both in though and action, 
from Reformation onwards, had flowed strongly in favour of individualism" (Vau- 
ghan: Introd. cit., p. xix> . 

20 — Cf., tendo em conta a especificidade da linguagem, Rudolf Stammler ("Notion et 
Portee de la 'Volonte Generale' chez J.-J. Rousseau" in Revue de Metaphysique 
et Morale, 1912, p. 384) quando alude a duas linhas de filosofos do direito na- 
tural e coloca Rousseau como o unico continuador da investiga^ao inic'ada por So- 
crates e Platao. V. nota imediatamente anterior. 

21 — "... sans autre preuve que le bien qu'on trouve qui resulteroit de leur pratique 
universelle" (Pet., IV, 222). 
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Torna-se, portanto, inutil a insistencia na perquirigao da lei naturalr 

pois, quando se desconhece o homem natural, nao cabe perguntar "que 
lei ele recebeu", ou qual "a que melhor convem a sua constitui^ao", 
dessas indagagoes so nos restando a certeza de que a lei natural havera 
de derivar-se substancialmente da condigao natural do homem, porquan- 
to no enuncia-la j,a concedemos "ser necessario que a vontade daquele a 
quern obriga, possa a ela submeter-se com conhecimento, mas ser ne- 
cessario ainda, para que seja natural, que fale imediatamente pela voz 
da natureza". Rousseau afasta-se, portanto, dos juristas, ou melhor, 
dos jusnaturalistas, tanto recusando-se ao conceito de sociabilidade ins- 
tintiva tornado aos antigos, quanto repelindo a ideia de um homem na- 
turalmente racional, "filosofo" antes de ser homem (22). Rompe, em 
definitive, com a tradigao da escola do direito natural que, num pre- 
tense estado de natureza esbogado teoricamente, apenas procurava a 
justificagao, mais ou menos aceitavel, de uma definigao de lei. £ o 
estado de natureza ou, mais precisamente, o homem natural que passa 
agora a posigao de principal objeto de investigagao. O "Discurso sobre 
a Desigualdade" podera atender aos academicos de Dijon, opor-se aos 
principios aceitos pelos continuadores de Grotius, de Hobbes ou de Fil- 
mer, langando senao um novo sistema filosofico, ao menos os fundamen- 
tos de um novo sistema politico — seu fim primordial sempre sera, 
porem, a procura da verdadeira fisionomia do homem natural, isto e, a 
pesquisa da natureza humana, por metodo realmente adequado ao objeto. 

Hobbes anteriormente percorrera caminho semelhante, recusando- 
se a definir o poder politico antes de examinar a natureza fundamental 
do homem para desta inferir os conceitos de liberdade e de autoridade. 
Nao obstante, se desejou caracterizar o homem puro e fundamental, 
em linhas gerais bastou-se com identifica-lo imediata e materialmente 
com a criatura considerada em seus impulses primaries, em sua indivi- 
dualidade animal. Sem duvida, o homem de Hobbes nao e puramente 
instintivo, porem uma vez estabelecido o mecanismo basico dos dese- 
jos em conexao com os seus objetivos exteriores, valera ele como ex- 
plicagao constante e polivalente de todos os comportamentos seja no 
estado natural, seja na condigao civil. Dos simples impulses passamos 
as paixoes, das paixoes vamos as atitudes relacionais caracteristicas da 
convivencia grupal, e a propria razao e-nos apresentada como um dado 
inicial implicito na definigao do homem. Por isso, as mesmas explica- 
goes ressurgem nos varios pianos da realidade; o "estado de guerra", por 

22 — Ibid., 222. Se Achille Maistre ("La Notion de Personality Morale chez Rousseau", 
in "Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et a rfetranger", 
julho-dezembro 1902, p. 447-68) ainda insistia em incluir Rousseau entre os que 
se utilizam do "mytodo juridico" em ciencia politics e, por isso, liga-o a escola do 
direito natural, a questao parece-nos defintivamente reposta desdc os estudos de Del 
Vecrhio ("Des Caracteres Fondamentaux de la Philosophic Politique de Rousseau" 
in "Revue Critique de Legislation et Jurisprudence", maio 1914; cf. "Burlamachi y 
Rousseau" in "Los Derechos del Hombre y el Contrato Social", trad. esp. Mariano 
Castafio, Madrid, s/d., Reus), cuja influencia sobre, por exemplo, Robert Derathe^ 
e notoria. 
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exemplo, tanto qualifica a agressividade animal, simbolizada na feroci- 
dade lupina do individuo, quanto vai caracterizar a disposigao da espe- 
cie a luta sem fim, na guerra de todos contra todos, para afinal reapa- 
recer como elemento latente, porem nao menos operante, ao compor- 
tamento do homem civil que, embora submetido ao poder, continua a 
manifestar sua desconfianga e agressividade. O empirismo materia- 
lista e sensualista a que Hobbes recorreu para fixar os signos necessa- 
ries as operagoes dedutivas de seu nominalism©, acabou por reconhecer, 
no conceito basico da natureza humana, uma especie de atomo irreduti- 
vel que, em variadas combinagoes, fundamenta sempre a explicagao par- 
ticular ou universal da vida humana. Hobbes, sem recorrer a quaisquer 
suposigoes de carater historico-evolutivo, distingue a personalidade so- 
cial izada do que e estritamente individual, mas nao assinalamos qua.lquer 
transformagao profunda do ser ao passar do segundo ao primeiro desses 
niveis, parecendo legitimo concluir que na simples mudanga das situagoes 
exteriores se encontra explicagao para a correspondente mudanga de 
comportamentos, todos contidos na natureza humana (23). 

Rousseau nao poderia, portanto, ser oposto a Hobbes por ter vis- 
lumbrado a bondade natural onde este julgava encontrar a maldade 
original. Se, em primeiro lugar, essas avaliagoes morais so poderiam 
firmar-se segundo padroes eticos peculiares ao homem civilizado e, por 
isso, estranhos a esfera real do objetivo de juizo, como os mesmos Rous- 
seau e Hobbes deixam compreender (24), devemos acrescentar, em se- 
gundo lugar, que a distancia existente entre suas concepgoes se deve, 
principalmente, a maneira especial de desenvolver o problema e aos ca- 
minhos adotados nesse desenvolvimento. Rousseau deseja, como Hob- 
bes, encontrar um ponto de partida, precise e simples, no homem natu- 

23 — Cf. o estudo classico de Tonnies ("Tomas Hobbes"; trad. esp. de E. Imaz; Madrid, 
1932, Rev. Occidente) e Raymond Polin: "Politique et Philosophic chez Thomas 
Hobbes", Paris, 1935, P.U.F. 

24 — Rousseau, em verdade, chega a admitir que "le principe fondamental de toute morale, 
sur lequel j'ai raisonne dans tous mes ecrits, et que j'ai developpe dans ce der- 
nier ["Emile"] avec toute la clarte dont j'etois capable, est que I'homme est un 
etre naturellement bon, aimant la justice et I'ordre, qu'il n'a point de perversite 
originelle dans le coeur humain, et que les premiers mouvements de la nature sont 
toujours droits". Mas essa afirmacao surge quando ja se estabeleceu o "espago 
imenso" que vai do homem puramente natural ao homem civilizado e correspon- 
de, exatamente, a essa longa transigao. Quanto ao estagio original, Rousseau con- 
tinua a sustentar: "Dans cet etat, rhomme ne connoit que lui; il ne voit son 
bien-etre oppose ni conforme a celui de personne; il ni hait ni n'aime rien; borne 
au seul instinct physique, il est nul, il est bete, e'est ce que j'ai fait voir dans 
mon Discours sur 1'inegalite". Essa reafirmagao e de 1762, e aparece na respos- 
ta a de Beaumont. No pensamento de Rousseau firmara-se definitivamente o con- 
ceito da complexidade da natureza humana — "L'homme n'est pas un etre simple; 
il est compose de deux substances" — e se o dualismo aparente mais se reforga 
pela oposigao, nesse trecho, entre "corps" e "ame", importa assinalar que o ulti- 
mo termo e identificado com "conscience", por sua vez condicionada, no desen- 
volvimento e na agio, pelas "lumieres": "la conscience est done nulle dans I'homme 
qui n'a rien compare et qui n'a point vu de ses rapports". Nao e, pois, apenas 
a conclusao, mas todo o raciocinio do segundo "Discurso" que vemos reafirmado 
oito anos depois. 
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ral, porem nao so se recusa a reduzi-lo a mero simbolo indiferentemente 
utilizavel na solugao de todos os problemas humanos, mas tambem quer 
encarar esses problemas em toda a complexidade, sem ceder a simplifi- 
cagoes. Seu primeiro cuidado e posto em acusar os perigos das opera- 
goes retificadoras arbitrarias sejam a maneira de Hobbes, sejam de 
qualquer outra especie. Nao se conforma, por exemplo, com a con- 
cessao pela qual os filosofos identificam o estado de natureza com um 
estagio real da historia, apesar de nao disporem de uma so prova nesse 
sentido enquanto sobejam evidencias em contrario. Recorre, oor isso, 
ate a argumentos evangelicos que, na falta de outras indicagoes, leva- 
riam a certas inferencias irrecusaveis "desde que e evidente, pela leitu- 
ra dos livros sagrados, que o primeiro homem, havendo recebido luzes 
e preceitos de Deus, de forma alguma se encontrava, ele proprio, neste 
estado" (25). Assim os "filosofos que examinaram os fundamentos da 
sociedade, sentiram todos a necessidade de remontar ao estado de na- 
tureza, mas nenhum deles la chegou", fato que a Rousseau parece menos 
grave pela arbitrariedade da hipotese adotada inicialmerute, do que, 
em verdade, pelo desvio metodologico praticado por esses doutrinadores 
que, "falando incessantemente de necessidade, de avidez, de opressao, 
de desejo e de orgulho, transportaram para o estado de natureza ideias 
que haviam tornado a sociedade". Em suma, "falavam do homem sel- 
vagem e pintavam o homem civil" (26). 

Em consequencia, o 'Discurso sobre a Desigualdade", embora se 
destine a "marcar, no progresso das coisas, o moment© em que, suce- 
dendo o direito a violencia, a natureza humana se submeteu a lei" (27), 
nao cuida de determinar um momento historic© & maneira dos juristas, 
nem um momento geometrico a maneira de Hobbes, senao um momento 
genetico, "genealogico" como escrevia Rousseau, file proprio apiessa- 
se em exigir que "comecemos por afastar todos os fatos, porque eles nao 
tocam a questao". Decididamente, repele o caminho das "verdades his- 
toricas", pois nao deseja "mostrar a verdadeira origem", mas apenas "es- 
clarecer a natureza das coisas", razao pela qual so se guiara por "racio- 
cinios hipoteticos e condicionais", "semelhantes aos que todos os dias 
fazem nossos fisicos sobre a formagao do mundo" (28), isto e, os unices 
adequados a pesquisa nos dominios do concretamente incomprovavel. 
Pouco importa que no correr do "Discurso" encontremos alusoes a 
passagem dos seculos, aos habitos dos caraibas ou a vida dos animais — 
de inicio e por principio transferimo-nos para outro ponto-de-vista, e as 
reminiscencias sacras e profanas, os relates de viajantes ou a histo- 
ria natural mais nao representarao do que meras referencias marginais, 

25 — "Disc. Inegal"; Pet., IV, 229. 
26 — Ibid. 
27 — Ibid., 228. 
28 — Ibid., 230, Cf. nota 11, retro. 
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simples recursos expositivos destinados a tornar mais acessivel e convin- 
cente um raciocinio rigorosamente hipotetico e condicional. Ate o enca- 
deiamento de fatos em sucessao, que logo a seguir defrontaremos, longe 
de descrever uma sequencia historica, constitui, na mais rigorosa acepgao 
genetica, a serie de formas sucessivamente apresentadas pelo objeto 
do estudo que, no caso, nao e — convem repetir — o puro conceit© de 
homem, nem a realidade particular de tal ou qual homem com seus ne- 
cessaries caracteres acidentais, mas a propria natureza humana, reali- 
dade que ultrapassa as existencias individuais embora nelas se concretize, 
conceito que abrange todos os particulares sem algar-se a esfera da abs- 
tracao (29). 

Encontrando-se frequentes referencias a psicologia para caracteri- 
zar essa definicao do humano (30), cabe observar que a dencminagao, 
conquanto nada implique de inconveniente ou desadequada, devera ser 
tomada na extensao que convem ao caso particular, sobretudo quando 
por igual tern servido as analises criticas do pensamento de Hobbes (31). 
Realmente, se Hobbes se ateve a uma psicologia basica, primaria, em 
que os impulses egoistas representam o elemento primordial da explica- 
qao, e os comportamentos complexes passam a condigao de arranjos 
combinatorios dos signos correspondentes, Rousseau oferece-nos uma 
psicologia que so inicialmente aborda os fenomenos elementares para 
logo interessar-se pela progressiva complicacao das formas psiquicas, 
cuja explicacao inclui novos fatores e certa complexidade estrutural, 
chegando a uma verdadeira psicologia da personalidade considerada glo- 
balmente. O segundo "Discurso" desenvolve-se conforme a essa dire- 
gao metodologica, desprezando quanto diga respeito ao pretenso estado 
original do homem (32); "supo-lo-ei conformado, em todos os tempos, 
como vejo hoje" diz Rousseau e, consequentemente, nao teme defini-lo 
coroo mero residual a que chegara "despojando esse ser, assim constitui- 

29 — Para Gustave Lanson ("L'Unite de la Pensee de Jean-Jacques Rousseau", in "Anna- 
les J.-J. Rousseau", 1912, p. 1-31; cf. "Histoire de la Litterature Frangaise") os 
"fatos" que Rousseau se recusa a considerar sao especlficamente os textos do Ge- 
nesis que, ate entao, continuavam fazendo fe doutrinaria. "II se debarasse de la 
Bible qui est pour le croyant I'histoire vraie de 1'hunianite, atteste par Dieu meme; 
et il expose dans des 'raisonnements hypothetiques' une esquisse evolucioniste de 
I'histoire humaine; il fait de I'antropologie et de la sociologie conjecturales; il fait 
ou veut faire de la science" (p. 4). Inclinamo-nos a aceitar a interpreta?ao de 
Lanson no que respeita a estrita hermeneutica do "Discurso", mas acreditamos que 
a mesma atitude de espirito adotada, explicita e taxativ'amente, em face dos textos 
biblicos, e conservada no que diz respeito a outros testemunhos, sacros ou profa- 
nos, de "fatos". 

30 — "L'etat de nature, e'est um etat qui n'existe plus, qui n'a peut-etre point existe, qui 
probablement, n'existera jamais'. C'est I'homme, abstraction faite de la vie sociale. 
Probleme psychologique". Halbwachs; "Introduction" a edi^ao do "Contrat"; Paris, 
1943, Aubier; p. 43. 

31 — "Hobbes was a psychologist, perhaps the first observational psychologist. Very 
properly and significantly he bases his politics on his psychology [. . .] His mis- 
fortune is that he becomes the dogmatist — the counsel for the defense — 
of his own psychologico-moral hipothesis, iristeady of regarding them whith deta- 
chment" — (Catlin, "A History of the Political Philosophers"; Londres, 1950, 
Allen-Unwin; p. 232). 

32 — Cf. paragrafos iniciais da "Primeira Parte" do "Discurso". 
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do [o homem civilizado], de todos os dons sobrenaturais que pode re- 
ceber e de todas as faculdades artiiiciais que nao pode adquirir senao 
gragas a longos progressos" (33) . Tambem o que possa a natureza 
imprimir subjetivamente no animal homem, embora importe para o 
desenvolvimento da concepgao genetica, nao constituira ©'bjeto de cogi- 
tagoes, pois voltamos sempre ao mesmo ente residual que, a rigor, deve- 
ra definir-se apenas como um feixe de reflexes imediatos e instintos de 
facil satisfagao — "nao vejo, em qualquer animal, mais do que uma ma- 
quina engenhosa. . (34). Nao obstante, alguns tragos especificos logo 
distanciam o homem das bestas. O "selvagem" puro "comegara, pois, por 
fungoes puramente animais", "perceber e sentir sera seu primeiro esta- 
do", "querer e nao querer serao as primeiras e quase unicas operagoes 
de sua alma" (35) e as proprias paixoes, tambem elas primarias (36), 
decorrerao diretamente das necessidades fisicas; no entanto, importa su- 
blinhar, acima de tudo, a possibilidade de um primeiro progresso. Desde 
logo temos de admitir, como possivel e, mesmo, provavel, uma modifi- 
cacao desse imperio das necessidades fisicas facilmente atendiveis, por- 
quanto, embora de passagem, tomamos conhecimento da capacidade 
imitativa do homem, que o habilita a repetir os comportamentos ins- 
tintivos das outras especies, o que pressupoe a assimilagao de necessi- 
dades estranhas, e sobretudo porque aprendemos que tambem dispoe, 
esse mesmo homem, de uma destreza superior a dos demais seres vivos 
o que nos indica uma vantagem especifica em recursos fisicos e, conse- 
quentemente, um maior ambito de atividade. 

Nao sao, contudo, esses tragos especiais os unices, nem os princi- 
pais responsaveis pela transformagao. A "maquina engenhosa" que ha 
em todos os animais, reproduz-se na "maquina humana, com essa dife- 
renga de que a natureza sozinha faz todas as operagoes da besta, en- 
quanto o homem concorre para as suas, na qualidade de agente livre", 
o que o levara a afastar-se, frequentemente em seu proprio prejuizo, da 
regra natural, indeclinavel para os animais. Nao e, portanto, pela sua 
estrutura fisica que o humano se afasta do animal, nem mesmo pelo en- 
tendimento, porem, porque "se reconhece livre de aquiescer ou de 
resistir; e e sobretudo na consciencia desta liberdade que se mostra a 
espiritualidade de sua alma" (37). Conscio do arbitrio de que 
dispoe em face de cada solicitagao natural, o homem pode criar e, de 
fato, cria novas necessidades. Pela mesma razao, anteriormente Rous- 

33 — "Disc. Inegal", Pet., IV, 232. 
34 — Ibid., 243. 
35 — Ibid., 245-6. 
35 — "Les passions a leur tour tirent leur origine de nos besoins, et leur progres de nos 

connaissances" (Ibid., 246) . Rousseau nao recusa, contudo, a acao estimuladora 
das paixoes sobre a razao — "pourquoi celui qui n'auroit ni desirs, ni craintes se 
donneroit la peine de raisonner?" — e essa reciprocidade e claramente sublinhada; 
"Quoi qu'en disent les moralistes, 1'entendement humain doit beaucoup aux pas- 
sions, qui, d'un comtuun aveu, lui doivent beacoup aussi" (ibid., 246) . 

37 — Ibid., 244. 
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seau assegurara que entre o homem natural e o civilizado vai dist^ncia 
muito maior do que entre o animal selvagem e o domesticado, pois 
"todas as comodidades que o homem se da, e nao aos animais que captu- 
ra, representam tantas outras causas particulares que o fazem degene- 
rar mais sensivelmente" (38) . Criam-se novas necessidades, a sua sa- 
tifagao torna-se cada vez mais dificil e, em consequencia, exige-se um 
maior progresso do espirito constantemente instigado por essas redo- 
bradas solicitagoes, porquanto a inteligencia se desenvolve ao influxo 
da necessidade e, sobretudo, da necessidade proveniente do contacto do 
homem com seus semelhantes. Assim se prepara a grande transformagao. 

Em suma: nao basta alcancar o homem animal em sua psicologia 
basica. Hobbes ai se detivera, julgando encontrar o atomo animado 
capaz de explicar todas as combinagoes da vida individual e coletiva. 
razao porque o transformou no simbolo unitario exigido pelas opera- 
goes do "more geometrico". Rousseau insistiu em buscar o homem 
prof undo que, sendo o residual do homem concrete uma vez despojado 
dos atributos contingenciais, havera de encontrar-se em todos os esta- 
dos e condigoes sem que, nao obstante, em nenhum deles se mostre 
com pureza total. Inutil seria procurar, nesse prolongamento da pes- 
quisa, um intuito polemico ou uma ambigao de originalidade. Se cri- 
ticara o metodo e o sistema dos que o antecederam, Rousseau deseja 
mais do que substituir, pela sua, proposigoes que Ihe pareciam insufi- 
cientes ou falsas, pois as condenava menos pelo erro dos conteudos inter- 
pretativos do que pelo vicio logico que Ihes dera origem. Propondo-se 
a reexaminar o problema e iniciando a revisao por uma critica que 
tanto atingia a escolha do objeto quanto a adequagao do metodo, 
assumira um compromisso de completa renovagao conceitual. A ela 
agora chegamos. 

O conceito rousseauniano de homem supera a extrema abstragao 
hobbesiana e, tambem, o pseudo-realismo dos jusnaturalistas. Pres- 
cinde do apoio duma inexistente base historica, como tambem se recusa 
a uma generalizagao que o coloque inteiramente a margem da rea- 
lidade. Suficientemente geral para manter-se distinto das concregoes 
particulares, que o levariam a "justificagao do direito pelos fatos", con- 
seiva-se bastante proximo da realidade para evitar a transigao aos 
dogmas e abstragoes, que ja tocam a transcendencia metafisica. Todas 
essas cautelas metodologicas acabam, afinal, ensejando o resultado vi- 
sado, pois a nogao de homem passa a constituir uma variavel, cuja de- 
terminagao so se torna possivel pela consideragao de sua posigao re- 
lacional e cujos elementos basicos, eles proprios, so podem ser descritos 
evolutivamente. A conceituagao do homem como uma constante, jus- 

38 — Ibid., 240. O "Discurso" come^a, alias, apontando "na especie humana duas espe- 
cies de desigualdade" (Ibid., 227), ideia que esta sem duvida relacionada com 
os dois aspectos da natureza humana. 
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tificando-se possivelmente pela sua simples existencia fisica e, talvez, 
pela sua organizagao biologica, leva irremissivelmente a uma concep^ao 
esteril das manifestagoes de sua vida, isolada ou em grupo, porquanto 
incapaz de traduzir o dinamismo das mudangas e transformaroes. Im- 
poe-se, em consequencia, defini-lo pela sua posigao, isto e, pelas suas 
rela^oes e, nessas relagoes, atender a dupla variagao necessaria, pois 
tanto o homem as modifica, quanto por elas e modificado. 

O homem real e, para Rousseau, o cristal de uma evolugao. Nele, 
pois, podemos escolher mais de uma faceta para penetrar a verdade do 
longo processo que o moldou, Dessas facetas uma ha, mais simples e 
mais dificil de isolar, em que se resumem aqueles elementos que con- 
sentiram a perpetuagao e multiplicagao da especie (39) — e o es- 
tado natural, agora compreendido como a natureza fundamental da 
criatura humana. Se conseguirmos apreende-la em toda a singeleza, 
teremos fixado o ponto de referencia necessario a explicagao dos 
comportamentos complexes que caracterizam os demais aspectos da 
existencia do homem. Mesmo esse termo inicial e simples, Rousseau se 
recusa a conceituar como estatico e nele ja inclui o motor de todas as 
mudangas, de todas as transformagoes, de todas as revolugoes como 
ele proprio escreve, e que e a necessidade. Ora, a necessidade sem- 
pre se apresenta, em essencia, como a resultante, na consciencia indivi- 
dual, de uma relagao. 

Entre o homem e os objetos de seus impulses primaries, estabele- 
ce-se a relagao correspondente a necessidade natural. Provocando efei- 
fcos imediatos e diretos, a necessidade natural nao se faz perturbadora, 
nem perverte a criatura — "os homens neste estado, nao tendo entre 
si nenhuma especie de relagao moral, nem deveres conhecidos, nao po- 
diam ser bons nem maus" (40) — enquanto a necessidade engendrada 
pela vida social, isto e, aquela que deriva das relagoes com os seme- 
Ihantes, tais como a razao apreende e continuamente complica, transfor- 
mara por complete a fisionomia do homem. A facil satisfagao do es- 
tado natural, que RousSeau conceitua como um estado de isolamento 
— e, pois, estamos autorizados a compreender como um conjunto de 
manifestagoes puramente individuais — corresponde a impressao de 
tranquilidade, de bondade natural a que, de comum, se deseja resumir 
seu pensamento. Em verdade, saimos do campo da pura dcscrigao 
psicologica para penetrar o de uma avaliagao etica, porem, se insis- 
tissemos nesse sentido, longe do otimismo tantas vezes atribuido ao 
ccncelto de estado natural de Rousseau, encontrariamos um franco amo- 

39 — Contra Hobbes, que fiiera do estado natural um estado de guerra, isto c, que 
julgara da naturexa do homem o destruir-se, ideia que Rousseau refuta vigcrosa- 
mente pois nao pode admitir que o individuo se volte contra a especie senao de- 
pois de pervertido pela sociedade. Hobbes caiu em confusao "fa sant entrer mal 
a propros dans le soin de conservation de rhomme sauvage le besoin de satisfaire 
une multitude de passions qui sont I'ouvrage de la societe, et qui ont rendu les lots 
necessaires" (ibid., 262), o que o levou a ignorar a "'repugnance inn5c a voir 
soufrir son semblable" que caracteriza o homent natural tibid., 263). 

40 — Ibid., cf. note 21. 
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ralismo, mesmo porque, como ja sabemos, neste piano inexistem a rea- 
lidade moral e as no^oes correspondentes. O proprio Rousseau, depois 
de afirmar que no estado natural os homens "nao podiam ser bons 
nem maus", insiste na inutilidade de qualquer avaliagao etica, sobre- 
tudo no sentido adotado por Hobbes, que conclui pela maldade do 
homem natural apenas por faltar-lhe a nogao do bem. O raciocinio 
poderia facilmente ser invertido e, ainda assim, continuaria falso — nao 
se trata de cogitar acerca de nogoes eticas, nem de buscar leis impo- 
sitivas que sao estranhas a natureza fundamental dos homens, mas 
simpiesmente de conhecer aquela "calma das paixoes e da ignorancia 
do vicio, que os impede de agir mal" (41). Ademais, ao conceder a 
existencia de uma piedade natural, "repugnancia inata por ver sofrer 
seu semelhante", Rousseau a define como impulse natural, incoercivel, 
irracional, amoral. 

So encontraremos materia para cogitagao etica na existencia social. 
Nela a realidade humana adquire grande complexidade e ira estrutu- 
rar-se como trama de contradigoes entre as formas elementares do ho- 
mem natural e as situacoes resultantes do convivio com os semelhan- 
tes. A piedade natural chocar-se-a com o egoismo, com o "amor-pro- 
prio" que a razao engendra e a reflexao fortifica. As proprias paixoes 
so se tornarao violentas quando desenvolvidas e agugadas pela socie- 
dade, como demonstra o confront© da simplicidade do amor fisico com 
as complicagoes dolorosas do sentimento amoroso (42). 

Atendendo a seu objetivo imediato, Rousseau afirma que se 
alongou no trato desses problemas a fim de positivar a reduzida impor- 
tancia da desigualdade no estado natural. Se de tal forma se anula a 
proposigao da Academia de Dijon, a orientagao metodologica 
adotada na primeira parte do "Discurso" por si so ja atendeu a pene- 
tracao profunda do objeto e, tambem, a abertura de novas perspecti- 
vas para a conceituagao do homem. O que nos oferece Rousseau com 
a caracterizagao da natureza primaria do homem, em que pese seu 
menor interesse descritivo, e a base para um confront© fecundc com a 
natureza total e atual desse mesmo homem. Os contrastes que sublinha 
capacitam a progressiva e cabal percepgao da grande, e ate entao apenas 
suspeitada, distancia existente entre esses dois termos. O momento 
genetico adquire, em consequencia, as proporgoes de um momento dia- 
letico — nele se encontrarao os elementos esclarecedores do desenvol- 
vimento do homem e da sociedade, tambem os termos em que devera 
colocar-se o problema do bem e do mal enunciado socialmente e, afi- 
nal, o problema da ordem justa ou injusta — de tal sorte se confirman- 
do a passagem em que, tratando da liberdade, ficara dito que "nada se 
explica [dos atos puramente espirituais] pelas leis da mecanica" (43). 

41 — Ibid. 
42 — Ibid., 269-74. 
43 — Ibid., 244. 



— 43 — 

Coerentemente, Rousseau agora concede que, entre as muitas causas 
possiveis para a transformagao que deseja examinar, so podera praticar 
uma "escolha por conjectura, mas, alem dessas conjecturas tornarem-se 
razoes quando sao as mais provaveis a que se possa chegar acerca da 
natureza das coisas, e os unicos meios de que se dispoe para descobrir 
a verdade, tambem as consequencias que quero deduzir das minhas 
[conjecturas] em nada, por isso, serao conjecturais, pois, com os princi- 
pios que acabo de estabelecer, nao se saberia compor nenhum outro 
sistema que me oferecesse os mesmos resultados e do qual pudesse tirar 
as mesmas conclusoes" (44). Completam-se os quadros do novo meto- 
do, no qual o elemento interpretative nada tern de arbitrario, desde que 
deve corresponder, o mais exatamente possivel, as relagoes existentes 
entre os fatos. 

Nao podemos, portanto, alimentar duvidas ao iniciar a leitura da 
segunda parte do "Discurso sobre a Desigualdade", dedicada ao exame 
da grande transigao de um a outro estado da existencia humana. Dis- 
pensam-se tcdos os comentarios sobre o nulo carater historico da 
descrigao "conjectural", muito embora caiba ressalvar que, tratando o 
homem como cristal de evolugao, Rousseau poderia pretender nele en- 
contrar inscritas modificagoes realizadas historicamente; suas cautelas 
preliminares ressalvam, contudo, qualquer desvio nesse sentido. Ademais, 
buscando precisar os fatores decisivos, os elementos determinantes da 
passagem ao estado civil, a exposigao poderia dispensar muitos de seus 
pormenores incidentais, merecendo nossa atengao sobretudo pelo enca- 
deiamento geral das ideias. 

A sociedade civil inaugura-se com o primeiro homem que afirmou 
seu um pedago de chao, mas nem o sucesso adveio subitamente, embo- 
ra derivando-se de "funesto azar", nem o novo estado sucedeu imedia- 
tamemte ao estado de natureza (45). Se e possivel conceber-se gene- 
ticamente os mecanismos da transformagao e indicar os fatores que a de- 
terminam, nao se pode, no piano das realidades humanas e sociais, de- 
limitar o fato com todo rigor. Os dois termos extremes sao claros e pre- 
cisos: de um lado o estado natural, ou melhor, o homem natural em 
toda a sua simplicidade; de outro, a desigualdade, isto e, o hemem civil 
na triste condigao atual. Entre ambos, uma serie de movimentos brus- 

44 — Ibid., 277. 
45 — "... Car cette idee de propriete, dependant de beaucoup d'idees anterieures qui 

n'ont pu naitre que successivement, ne se lorma pas tout d'un coup duns I'esprit 
humain: il fallut faire bien des progres, acquerer bien de I'industrie et des lumie- 
res, les transmettre et les augmenter d'age en age, avant que d'arriver it ce dernier 
terme de I'etat de nature" (Ibid., 278-9). Como vemos, desdobra-se o estado de 
natureza num prolongamento, compreendendo todo o progresso feito do estado ori- 
ginal ate o estabelecimento da propriedade e, depois, no final do "Discurso", tere- 
mos que a propria desigualdade e termo que comporta um triplice desdobramen- 
to. Fica, portanto, afastada a id&a de qualquer sucessao de fases temporals e, 
ao mesmo tempo, os termos dialeticos escolhidos por Rouscsau irao rccobrir-se mu- 
tuamente, interpenetrar-se, ou melhor, coexistir numa mesma realidade em quo, 
contudo, conhecem desenvolvimento proprio. 
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cos, de lentas transigoes e ate de ocorrencias fortuitas, compondo o te- 
cido contraditorio dos progresses da especie humana. Quando, bus- 
cando precisar a explicagao, Rousseau estabelece o tipo de vida que 
corresponde a esses estagios intermedios — o que serve antes para in- 
dicar formas de vida concebiveis como correspondendo as formas da 
natureza humana, do que para enumerar fases sucessivas — vao-se dis- 
tinguindo tres passes particulares na grande transigao. 

O primeiro passo, quanto se possa descrever com tragos reais uma 
simples conjectura, corresponde ao estado natural propriamente dito. 
E' uma existencia que, no comportamento exterior do ser, dir-se-ia 
quase-animal e cumprida, individualmente, num isolamento ao qua! 
basta, por base material, um parasitismo do ambiente fisico; "o pri- 
meiro sentimento do homem foi o de sua existencia; seu primeiro 
cuidado, o de sua conservagao [...]. Tal foi a condigao do homem 
nascente; tal, a vida de um animal inicialmente limitado as puras 
sensagoes e apenas aproveitando os dons que Ihe oferecia a natureza, 
longe de sonhar com arrancar-lhe algo" (46) . Logo divisamos a pri- 
meira modificagao desse estagio rudimentar. Multiplicam-se as neces- 
sidades naturais, porque eventualmente as condigoes de existencia se 
tornavam mais dificeis e, sobretudo, porque a especie crescia em nume- 
ro (47), o que vai provocar novas relagoes e, consequentemente, novas 
percepgoes que enriqueceriam o espirito (48) — a razao afirma-se na 
exata medida em que e solicitada pela convivencia dos semelhantes. 
Essas novas operagoes racionais, essas "novas luzes" mostram-se res- 
ponsaveis por duas nogoes capazes de transfigurar completamente o com- 
portamento individual: o homem assume a consciencia da especie e, 
em termos rudimentares, de sua propria posigao entre os outros homens, 
Avalia-se facilmente a importancia desse segundo passo para a concepgao 
de Rousseau, pois com ele se desfaz inteiramente a vida isolada, a vida 
natural, iniciando-se a integragao do homem em um grupo, embora este 
mal se esboce. A medida da vida nao sao mais os desejos rudimen- 
tares, os impulses de facil satisfagao, dado que ja se tornam perceptiveis 
as ocasioes em que a agao individual se dissolve num complexo rela- 
cional com os da mesma especie, fato que a razao apreende e desenvol- 
ve (49). Em outras palavras: a primeira modificagao que nos afasta 

46. — Ibid., 279. .   ^ . 
47   mesure que le genre humain s'etendit, les peines se multipherent avee les 

hommes" (Ibid., 280) . , ^ j * 
4g   "Cette application re teree des etres divers a lui-meme, et des uns aux autrcs, dut 

naturellement engendrer dans 1'esprit de rhomme les perceptions de certame 
rapports" [. ■ • 1 "Les nouvelles lumieres qui resulterent de ce developpement aug- 
menterent sa superiorite sur les autres animaux en la lui faisant connoilre (Ibid., 
280-1 ) ' • 

49   Depois de descrever a percepcao das relagoes com os semelhantes, proximos ou 
longinouos, Rousseau diz-nos como o homem "se trouva en etat de distinguer les 
occasions rares ou I'interet commum devoit le faire compter sur 1 assistence de ses 
scmblables, et celles plus rares encore oii la concurrence devoit le faire defier ^ eu , 
paTa, afinal, "acquerir quelque idee grosseire des engagements mutuels (Ibid., 
281-2) . 
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do homem natural, funda-se na origem social da razao e, gragas a pre- 
senga de nogoes relacionais, na aquisigao, pelo homem, de quadros cons- 
cientes da vida social e quadros sociais da consciencia individual. A 
expressao concreta dessas alteragoes profundas encontramo-la na fixagao 
das primeiras diferengas entre os individuos, que tao so traduzem as 
posigoes relativas dos membros do grupo, mesmo no seu estagio mais 
rudimentar (50). No segundo passo, a existencia humana ainda e 
proxima da animal, porem ja se exprime num gregarismo pre-social, e 
seu fundamento material, se ainda permanece no estagio prcdatorio, 
ja indica rudimentar divisao do trabalho traduzida numa "ideia gros- 
seira de compromissos mutuos". 

Apresentando-se contudo esse estagio imediatamente posterior (ou, 
mais exatamente, superior) ao natural como simples passagem que con- 
duzira a um terceiro passo caracterizado por "uma primeira revolugaon, 
compreendemos que com essa conjectura Rousseau procurou tornar pa- 
tente, para alem de quaisquer similes historicos, o inevitavel conflito entre 
o ser racional e o ser instintivo, mediante o qual os sentimentos e reagoes 
primarias se complicam e se tornam mais dificeis de atender, ao mesmo 
tempo em que deixou indicada a origem social da razao tal como a com- 
preendemos no civilizado, isto e, como trama de conceitos e raciocinios 
que nao se estabeleceriam na ausencia de relagoes interindividuais, Dada 
a frequencia com que se conclui ter Rousseau condenado a razao por 
julga-la contraria ao estado de natureza, cabe notar que, afora o irrefrea- 
vel dinamismo dos progresses de origem racional, quase sempre revolu- 
cionarios e maleficos, nao se encontra, no "Discurso sobre a Desigual- 
dade", a condenagao da faculdade humana de formular e combinar con- 
ceitos. Pelo contrario, a etapa evolutiva por ela caracterizada apresen- 
ta-se como "a epoca mais feliz e mais duradoura", "o estado [. . . J 
melhor para o homem" (51). Trata-se de um estagio intermedio, de 
um ponto de equilibrio entre dois extremes, "periodo de desenvolvimen- 
to das faculdades humanas, ocupando o exato meio-termo entre a in- 
dolencia do estado primitivo e a petulante atividade de nosso amor 
proprio". Rousseau, conquanto nesse instante acredite discernir a raiz 
de muitos vicios peculiares a condigao atual (52), confia no carater pa- 
cilico duma existencia que continua a fundar-se, embora ja conhecendo 
maior divisao do trabalho (53), na industria individual (54); deplora, 

50 — Tambem Rousseau, como tanto £il6sofos sociais, tomou a familia na forma pa- 
ternal simples como o grupo social basico e inicial, o que, al as, era inevitavel no 
"Discurso sobre a Desigualdade" onde parte, conjecturalmente, de um homem 
animal e isolado. 

51 — "Disc. Inegal"; Pet., IV, 289. 
52 — ". . .et ce fut la le premier pas vers I'inegalite, et vers le vice en meme temps. . ." 

(Ibid., 287). 
53 — "Les femmes devirent plus sedentaires, et s'accoutum^rent a garder la cabane et 

les enfans, tandis que I'homme alloit chercher la subsistance commune" (Ibid., 285). 
54 — "... tant qu'ils ne s'appliquerent qu'a des ouvrages qu'un seul pouvoit faire, et 

qu'a des arts qui n'avoint pas besoin du concours de plusieurs mains. . ." (Ibid., 
290) . 
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portanto, que ela nao se tenha perpetuado e que o homem venha a 
a abandona-la "por um funesto acaso". A "primeira revolugao" resu- 
me-se, pois, a fixagao do grupo familiar num abrigo permanente que 
sugere a ideia de "uma especie de propriedade". De novo, assumem 
decisiva fungao os quadros sociais da razao que, repousando numa estru- 
tura social rudimentar, porem bem definida, possibilitam mais elevada 
auto-consciencia individual e, consequentemente, a auto-atribuigao pos- 
sessiva de determinadas realidades exteriores, seja do mundo concreto, 
seja de natureza subjetiva — "cada um comegou a reparar nos outros e 
a desejar que nele proprio se reparasse, e a estima publica adquiriu 
prego" (55). Alem dos progresses da razao, a vida social ainda conhe- 
ceu, em sua propria essencia, novos avangos, pois "comegando a moral 
a introduzir-se nas agoes humanas, e sendo cada um, antes das leis, o 
unico juiz e vingador das ofensas que recebera, a bondade que convinha 
ao estado de natureza deixou de convir a sociedade nascente". 

Para chegar a esse conceito basico de vida social, o pensamento de 
Rousseau adotou, em definitivo, uma visao sintetica da natureza huma- 
na, na qual nao cabe distinguir em categorias estanques o individual e 
o coletivo, o subjetivo e o ambiente. Embora continui o individuo a 
representar constante ponto de referenda, nele repercutem as determi- 
nantes relacionais suscitando formulagoes conceituais ineditas, como 
vimos ao surgir a ideia de posse pessoal, acrescendo que esses novos 
conceitos, ao projetar-se pelo comportamento individual no meio grupal, 
irao ganhar dimensoes verdadeiramente sociais e exprimir-se em regras 
de ambito coletivo, qual seja o caso do sentiment© natural de piedade 
que, substituido por representagoes de diversa ordem, obrigou "que se 
tomassem mais severas as punigoes na medida em que se tornavam mais 
frequentes as ocasioes de ofensa" (56). Assim se configura, em toda 
a sua complexidade, a existencia do homem integrado no grupo, ou 
melhor, a natureza social do homem. Por certo, cabe acentuar que com 
a "piimeira revolugao" ainda nao chegamos a "grande revolugac" pela 
qual se instalara a desigualdade entre os homens e, portanto, com a qual 
comegara a "sociedade civil". Nao obstante, ja nos afastamos do esta- 
do de natureza, de tal sorte anulando-se em sua maior parte as 
interpretagoes que reduzem o pensamento rousseauniano a frontal opo- 
sigao entre o homem natural e o civilizado. Dispomos, mais do que 
nunca, da evidencia de que a materia conjectural do segundo "Discur- 
so" se destina apenas a registrar mementos geneticos nao so da psicolo- 
gia, mas da natureza global do homem, que nos e apresentada em con- 
figuragoes totals e integradoras dos multiples aspectos da existencia. 

Algamo-nos, sucessivamente, do piano da agao instintiva ao do com- 
portamento coordenado racionalmente, e, deste, ao de uma personalida- 

55 — Pet., IV, 287. 
56 — Ibid., 289. 
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de que comega a moldar-se pelas relagoes sociais. Se um padrao de 
vida e-nos apresentado em correspondencia com cada uma dessas formas 
do comportamento, nem por isso se podera distinguir de modo categori- 
co e exclusive se a peculiar maneira de viver em grupo se deve um 
dado comportamento individual, ou se determinadas atitudes individuals 
e que possibilitam um tipo peculiar de existencia grupal — integram- 
se reciprocamente os dois termos do problema, mais valendo conside- 
ra-los como manifestagoes comuns a um mesmo complexo real, embora 
possamos aprecia-las isoladamente pelo artificio da abstragao analitica. 
Sempre que, a proposito de uma mudanga das formas, caberia apelar 
para explicagoes causais, Rousseau prefere atribuir as transformagoes 
a agao de meros estimulos materials, da ordem daquelas armadilhas com 
que o homem afirmou sua superioridade entre os animals, daquelas ca- 
banas que inspiraram o primeiro sentimento de posse privativa e desen- 
cadearam combates entre os homens, ou, afinal, da revolugao tecnica 
que nos levara a desigualdade da sociedade civil partindo dos progres- 
ses da agricultura e da metalurgia. Pechada sobre si mesma, complexa, 
mas suficientemente coesa e coerente, a natureza humana e um ser total 
a que nao convem a fragmentagao da analise. 

Compreende-se que, fiel a esse conceito global, na "sociedade na&- 
cente" encontre Rousseau a melhor forma de existencia individual e 
grupal. Ao isolamento animal do primeiro instante, ao vago gregaris- 
mo da segunda fase, sucede agora uma vida social completa, porem 
ainda isenta de deformagoes, como se, apesar das contradigoes inevitaveis, 
dominasse um equilibrio intimo a garantir a estabilidade do todo e a 
preservar a livre agao das partes. Pela primeira vez, aproximamo-nos 
sensivelmente do real, ou melhor, de uma imagem da realidade, e tal 
impressao nada deve as discretas concessoes do texto ao mito do "bom 
selvagem" — "eis precisamente o grau a que haviam chegado a maior 
parte dos povos selvagens que conhecemos" (57) — nem tampouco a 
certas minucias no conjecturar — "os homens [. . . ] formam, enfim, em 
cada regiao uma nagao particular, unida nos costumes e nos caracteres, 
nao por regulamentos e leis, mas pelo mesmo genero de vida e de ali- 
mentos, e pela influencia comum do clima" (58). 

Nao seria Hcito diminuir a importancia dessas indicagoes sobre o 
selvagem — que, vale repetir, Rousseau nao considera em estado de na- 
tureza, expressamente colocando-o nos primordios da vida social — e, 
igualmente, sobre os fatores ambientais e materials apontados romo res- 
ponsaveis pela formagao dos primeiros agrupamentos. Se o raciocinio con- 
jectural afasta a analise historico-evolutiva, nem por isso Rousseau a 
desconhece. Ai esta a prova de que os relates dos viajantes e as pri- 
meiras noticias sobre a cultura primitiva interessam-no e, sobretudo, su- 

57 — Ibid. 288. 
58 — Ibid., 286. 
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gerem-lhe penetrantes interpretagoes. Recusa-se a tomar os selvagens 
como o termo inicial da evolugao humana e tambem se recusa — alu- 
dindo ao mais rudimentar padrao de vida dos caraibas — a coloca-los 
todos num mesmo nivel social. Ademais, dedica especial atengao ao 
papel determinante dos elementos mesologicos e economicos — o 
"clima" e o "genero de vida e alimentos" sao responsaveis, mais do que 
os "costumes e caracteres", pela unidade das "sociedades nnscentes". 
Juntam-se, assim, os ensinamentos de Buffon e Montesquieu, ambos tao 
estudados e tao admirados por Rousseau, pois sentimos, no trecho em 
questao, todo o bem sucedido esforgo para fundir em um so conceito as 
nocoes sobre a natureza basica do individuo e o que de basico para a sua 
vida oferece o ambiente natural, a fim de chegar a visao sintetica da 
vida grupal exprimindo-se, individual e coletivamente, em suas mais 
simples estruturas. O "selvagem", tao desfigurado nas inferencias abs- 
tratas dos juristas e nos arroubos sentimentais dos literates, aparece-nos 
com um maximo de realismo e, portanto, pode figurar, com algum rigor 
objetivo, na expressao de uma "relagao necessaria decorrente da natu- 
reza das coisas". O Rousseau utopico, avesso a realidade e inimigo da 
razao objetiva, sera possivelmente uma criacao de certos cridcos, pois 
o Rousseau que nos aconselha a abandonarmos os fatos, nao o faz por 
desconhece-los, nem a sua significagao, senao apenas por saber exata- 
mente quando os fatos deixam de constituir apoio efetivo para o co- 
nhecimento em marcha. 

Nessas indicacoes, portanto, a rapida, puramente ilustrativa e 
subsidaria referencia a realidade valera ao menos para vislumbrar- 
mos, por via objetiva, a correspondencia entre as conjecturas rousseau- 
nianas e os caracteres da sociabilidade primaria espontanea e da so- 
cializagao da pessoa humana tal como vem tentando descreve-las a 
ciencia social contemporanea desde os seus inicios. Pode-se tomar 
tais aproximagoes como cabais demonstragoes do realismo a que, no 
fundo, sempre se atem o pensamento de Rousseau, ou, por igual, como 
provas da eficacia da sua orientagao metodologica. Nao obstante, 
preferimos te-las tao-so como indicagoes de que, completando-se a ana- 
lise genetica de determinada realidade, elas nos surge recomposta, In- 
tegra, acessivel ao espirito em sua estrutura intima e, por isso mesmo, 
confirmando as observagoes, mais ou menos imperfeitas, do empiris- 
mo e os dados finais, mais ou menos genericos, da ciencia. As formas 
sucessivas da natureza humana, apresentadas numa serie natural e, 
pois, organizadas segundo as variagoes de sua coerencia interna, permi- 
tem-nos abranger, pelo conhecimento, uma realidade fundamental. 
Seria inutil continuar chamando, a essa realidade, de "estado de na- 
tureza", "homem natural", ou mesmo "selvagem" e "sociedade nascente", 
denominagoes convenientes as hipoteses iniciais ou as suas primeiras ex- 
tensoes, mas que, agora, nao se ajustam a fatos que exigem mais ampla 
conotagao. Atingindo seu ultimo objetivo, o pensamento de Rousseau 
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podera exprimir-se em dois termos gerais e complementares: homem e 
sociedade. 

Tornados em sua generalidade, esses dois termos nao for^am in- 
terpretativamente o pensamento de Rousseau. Sua e a denominagao 
"sociedade nascente", destinada a compreensivel ressalva restritiva e de 
eloquente conteudo particular. Sua, a pormenorizada descrigao do ins- 
tante evolutive em que marca, a par dos caracteres de determinada 
condigao individual, a fisionomia duma vida social bem definida e em 
pleno desenvolvimento. Sua ainda, a atengao com que procura, sempre 
que pudesse estabelecer-se ambiguidade, qualificar de "civil", "politica", 
a sociedade que comegou com o acatamento do direito de propriedade 
e se completou com o estabelecimento das leis e com a consagragao do 
poder. Sociedade ja existia, para ele , desde que supos o homem na 
posse das primeiras luzes que as relagoes com seus semelhantes inci- 
taram e desenvolveram. O estado civil, a sociedade politica devera 
ser tida, a rigor, por caso particular da existencia coletiva. 

Objeto ostensivo do "Discurso sobre a Desigualdade", ao qual 
analistas e comentadores dispensam o melhor de sua atengao, a "gran- 
de revolugao" que leva ao ultimo termo evolutive, por nos sera tratada 
brevemente. Deixando de lado a descrigao dos progresses tecnicos da 
agricultura, da metalurgia e das artes subsidiarias, podemos bastar-nos 
com o registro da transformagao fundamental que se efetivou quando 
as necessidades engendradas pela razao penetraram substancialmente 
as relagoes humanas: "desde o momento em que um homem teve ne- 
cessidade da ajuda de outro, desde que apercebeu ser util a um so 
ter provisoes para dois, a igualdade desapareceu, introduziu-se a pro- 
priedade, o trabalho tornou-se necessario. . ." (59). Trata-sc. como 
vemos, de um progresso da situagao anterior, mas compreende um ele- 
ment© inteiramente novo, pois, se antes o individuo ja dispunha da 
nogao de posse privativa dos objetos e sentia-se capaz de discernir os 
momentos em que a agao con junta dos semelhantes o capacitava a con- 
seguir aquilo que Ihe escaparia a agao individual, agora as duas com- 
preensoes interpenetram-se e a projegao possessiva de um homem vai 
invadir a esfera de agao, os objetos possuidos e a propria existencia de 
outro homem. A esse avango da razao, que e tambem uma nova 
forma de relagao entre os humanos, dever-se-a a condigao atual do 
homem (60), se bem que a transformagao ainda suponha o concursc in- 
dispensavel duma estruturagao legal das relagoes sociais. Realmente, 

59 — Ibid., 290. 
60 — "Voila done toutes nos facultes developpes, la memoire et rirriagination en jeu, 

I'amour-propre interesse, la raison rendue active, et I'esprit arrive presque au terme 
de la perfection dont il est susceptible. Voil6 toutes les qualites naturelles mises 
en action, le rang et le sort de cheque homme etablis, non-seulement sur la qua- 
lite des biens et le pouvoir de servir ou de nuire, mais sur I'esprit, la force ou 
I'adresse, sur le merite ou les talents; et ces qualites 6tant les seules qui pou- 
voient attirer la consideration, il fallut bientot les avoir ou les affecter (ibid., 295). 



aquele que "havendo cercado um pedago de terra lembrou-se de dizer: 
isto e meu" (61), depois de provar os cheques inevitaveis entre o direito 
do mais forte e o direito do primeiro ocupante, haveria de dizer a seus 
semelhantes: "Unamo-nos para garantir os fracos contra a opressao, 
center os ambiciosos e assegurar a cada um a posse do que Ihe pertence: 
instituamos regulamentos de paz e justiga aos quais todos estejam obri- 
gados a conformar-se, que nao excetuem ninguem e que de certo modo 
reparem os caprichos da fortuna, submetendo igualmente o poderoso e o 
fraco a deveres mutuos. Numa palavra: em vez de voltar nossas forcas 
contra nos mesmos, unamo-nos num poder supremo que nos governe 
segundo leis sabias, que proteja e defenda todos os membros da associa- 
gao, repila os inimigos comuns e nos mantenha em eterna concordia" 
(62). O primeiro proprietario "encontrou seres bastante simples para 
dar-Ihe credito", o primeiro politico foi ouvido por homens que, se dis- 
punham da "razao bastante para compreender as vantagens duma ins- 
tituigao politica, nao tinham bastante experiencia para prever-lhe os 
perigos". 

No pensamento de Rousseau o estado social, enquanto convi- 
vencia interindividual e enquanto elemento coletivo introduzido no 
comportamento individual, nao e responsavel pela miseria do homem 
atual. que resulta; do estado civil, da sociedade politica. Enquanto 
medeia entre a indolencia inicial e as miserias da desigualdade, o homem 
encontra-se em estado que, embora social, Ihe e conveniente e so se tor- 
nara infeliz quando, estabelecida a propriedade, fatalmente se Ihe seguir 
a consagragao legal que, por sua vez, traz o estabelecimento do poder 
superior que logo se torna ilegitimo. Por isso, no "Discurso sobre a De- 
sigualdade", incluindo-se a sociedade na propria definigao de homem, as 
apreciagoes qualitativas so tern cabimento depois da revolugao civil e 
so por ela se explicam, razao porque se impoe, como conclusao irrecusa- 
vel, que "as distingoes politicas motivam necessariamente as distingoes 
civis", de tal modo se assinalando como a instituigao legal, derivada da 
desigualdade da posse, acaba por reagir, ainda mais as agravando, sobre 
as diferengas entre os homens de uma sociedade feita de possuidores e 

deserdados. E o proprio Rousseau fixa a sucessao, senao cronologica, ao 
menos serial: "se acompanharmos o progress© da desigualdade nessas 
diferentes revolugoes, acharemos que o estabelecimento da lei e do di- 
reito de propriedade foi seu primeiro termo; a instituigao da magistra- 
tura, o segundo, e que o terceiro e ultimo foi a passagem do poder le- 
gitimo a poder ilegitimo", dai decorrendo. entre os homens, as tres di- 
ferengas principais: "rico e pobre", "poderoso e fraco", "senhor e escra- 

61 — Ibid., 278. 
62 — Ibid., 300. 
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vo'' (63). O "Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigual- 
dade entre os Homens" acaba por enunciar o problema da legitimidade 
dos governos, porem so o aborda ao cabo, de um exaustivo estudo, gene- 
tico e sintetico, da natureza humana. 

Antes de examinarmos as proposigoes propriamente politicas do 
"Discurso sobre a Desigualdade", que nos capacitam a supor qual fosse 
o piano das "Instituigoes" e representam verdadeira introdugao ao "Con- 
trato Social", cabe dar balango a contribuigao de Rousseau ao conhe- 
cimento do homem. 

Afastamo-nos muito da oposigao simplista da Enciclopedia. Real- 
mente, Diderot cedera aos apelativos da erudigao de seu tempo e, tanto 
no "Sr. Rousseau de Genebra", quando no "filosofo de Malmesbury , bus- 
caia quase exclusivamente uma visao do homem natural, que desejava 
correspondesse a uma realidade historica ou atual. Por isso, m^smo em 
sistemas menos comprometidos com qualquer referencia concreta ao 
passado ou aos selvagens, procurara incansavelmente sob aquela designa- 
gao uma criatura humana real, o que Ihe perturba a critica a ponto de 
reduzi-la a oposigao de Hobbes a Rousseau tao-so pelas versoes, boa e 
ma, do homem natural. Hoje, se Derathe nos propoe como ponto de 
partida, na analise da ciencia politica rousseauniana, suas inegaveis co- 
nexoes com o pensamento jusnaturalista, essa colocagao do problema pa- 
rece-nos historia e criticamente valida e fecunda, mas podemos adian- 
tar que tambem nao faltaria apoio, por equivalentes razoes, a um estudo 
que partisse do "Leviata" para chegar ao Contrato Social . Em ver- 
dade, Rousseau, por mais originals que sejam suas concepgoes e por 
mais livre que se mostre em suas cogitagoes, tomou conhecimento dos 
seus antecessores mais importantes — dispensando-se novas referencias 
a um Locke, por exemplo — e, secundando-os ou refutando-os, jamais os 
despreza, quase sempre busca assimila-los. Um trago caracteriza, porem, 
o seculo XVIII, que se inicia por verdadeira crise do pensamento filoso- 
fico e politico: ja se tornara patente a insolubilidade de certas anti- 
nornias — liberdade e autondade, ou, em mais largo sentido, moral e po- 

litics — comprometendo principios fundamentals e, consequentemente, 
tornando duvidosos e precarios os sistemas do jusnaturalismo classico, 
do absolutismo estatal hobbessiano e, tambem, as tentativas de conci- 
liagao ecletica a Pufendorf. Rousseau dispoe-se exatamente a superar 
tais dificuldades. Propondo-se a fazer radical revisao do conjunto de 
principios que dominavam a filosofia politica de seu tempo, nao os re- 
pele em bloco, em que pesem certas afirmagoes polemicas, mas pro- 
curara refundir aqueles que contem algo de certo, completar os menos 

63 — Ibid., 317, "En son vrai sens le discours sur Vlnegalite est done & deux branches: 
1.° La soc:6te est mauvaise, elle I'a ete depuis I'origine, par la taute ties homnies. 
Toute I'histoirc, et la pre-histoiro meme, montrcnt dans t'etat social I'oppression 
des foibles par les forts. 2.° La sociito est necessaire; elle a 6te le produit fatal 
des circonstances et I'honime actuel ne peut vivre sans elle et hors delle". Lanson 
(art. cit., p. 13) . 



precisos, para, afinal, partir no encalgo de novas verdades. A oposi- 
gao aos filosofos e juristas faz-se, muitas vezes, menos quanto a materia 
em cogitagao, do que a maneira mais adequada de trata-la. Por isso, as 
preccupagoes metodologicas assumem singular significagao para a cri- 
tica de Rousseau, sobretudo quando sabemos que ele proprio esperava 
obrigar o objeto a oferecer diversos aspectos e novas possibilidades de 
perquirigao desde que submetido a diferentes pontos-de-vista. 

Uma das raizes da crise, comenita Rousseau explicitamente no "Dis- 
curso", residia na inversao logica e sistematica praticada pelo jusnatu- 
ralismo que, transformando a nogao de lei natural num dogma, nao 
ousava nega-la ou modifica-la, contentando-se com postular um es- 
tado de natureza e um homem natural muito semelhantes a um esta- 
gio historic© e a um ser real, porem totalmente hipoteticos e destinados 
apenas a possibilitar a mais facil aceitagao do principio dogmatico. Tra- 
tava-se, sem duvida, de um desequilibrio resultante do crescimento 
dispar dos varies conhecimentos, porquanto, se nos lembrarmos dos 
avangos notaveis da historia natural nesse instante, logo compreendere- 
mos que conceitos filosoficos firmados anteriormente e, pois, em conhe- 
cimentos bem mais reduzidos, haviam deixado de corresponder as novas 
dimensoes da investigagao cientifica. Tornavam-se, nao tanto metafi- 
sicos como acusava Rousseau, porem sobretudo abstratos e obsoletos, 
irreais e ultrapassados. Hobbes antevira ou pressentira tal discrepan- 
cia e praticara uma revisao critica de que resultou a transformagao 
metodologica responsavel pela revisao dos conceitos de homem 
natural e estado de natureza, que ate entao se enunciavam semi-histori- 
ca e semi-arbitrariamente, numa decorrencia da real natureza do homem. 
Desse modo, a crise das demonstragoes "dogmaticas", como ele proprio 
ja as qualificava, deveria resolver-se pela adogao de uma psicologia ma- 
terialista como ponto-de-partida, e da dedugao a maneira geometrica 
como metodo. "Hobbes viu muito bem o vicio de todas as definigoes 
modernas do direito natural — lemos no segundo "Discurso" — mas as 
consequencias que tira da sua, mostram que a tomou num sentido que 
nao e menos falso" (64), donde podemos concluir que, aos olhos de 
Rousseau, conseguira Hobbes sobrepujar a insolubilidade dos conceitos 
jusnaturalistas, cujo erro certamente se encontra na transformagao da 
lei natural em element© aprioristico e, consequentemente, na inevitavel 
deformagao do conceit© de homem natural, porem igualmente acabou 
por perder-se nao tanto por ter insistido na maldade natural, objeto 
ostensivo da passagem que inclui o trecho citado, mas principalmente 
por ceder a outra especie de artificialismo, qual seja o da referencia 
constante, em qualquer piano da realidade, a um mesmo ser natural 
transformado em signo absolute e inalteravel. Ora, os artificialismos, 

64 — Pet., IV, 262. 
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fosse o analitico que claramente repudia, fossem de qualquer outra es- 
tirpe, concretizam o desvio que Rousseau desejava evitar e, por isso, 
afasta-se tambem de Hobbes, ao menos no que diz respeito ao estado de 
natureza e nao sem assimilar-lhe a critica ao jusnaturalismo, porquanto 
deseja firmar nogoes e conceitos tao proximos quanto possivel do real,, 
que, no caso, e o humano. 

Precursor que os romanticos encarecem e tendo suas concepgoes 
com frequencia reduzidas aos estreitos limites do romantismo, Rousseau 
conheceu, de contemporaneos e posteros, criticas que atribuiram a mero 
sentimentalismo sua preocupagao com o humano. Sentimental, por 
certo, e esse apegamento ao homem, mas, nem por isso dele se exclui 
a determinagao de conhece-lo, o que dependia em suma de conduzir-se 
adequadamente o espirito ao objeto. Dai a nova metodologia, dai a 
nova dialetica que Rousseau se esforga por estabelecer e praticar. A 
"genealogia", o metodo genetico, sintetico e conjectural so poderia de- 
monstrar sua adequagao e eficacia alcangando conhecimentcs verda- 
deiramente novos e reveladores — razao da importancia de Rousseau, 
nao so na historia das ideias politicas, mas igualmente na evoluga.o do 
conhecimento dos fenomenos humanos. 

Propondo um homem natural que se identificava com o residual 
decorrente da eliminagao de todos os tragos civilizados no homem atual, 
Rousseau sabe que baixa ao piano animal, talvez ainda mais elementar 
do que o escolhido por Hobbes para caracterizar o estado de nature- 
za. A conceituagao da vida fisica, nesse caso, engloba quase inteira- 
mente os tragos da vida psiquica, mas longe de afirmar essa psicolo- 
gia primaria como um valor permanente, Rousseau aponta o element© 
diferenciador da especie humana na faculdade de arbitrio e,. 
de tal sorte, considera o homem livre desde suas expressoes prima- 
rias. Trata-se, inquestionavelmente, de uma liberdade basica que, em- 
bora concretizando-se como a capacidade quase-organica de escolha 
entre dois objetos ou entre a agao e a inercia, representa seguro indice 
de espiritualidade da criatura. Nao era ainda a superagao das antino- 
mias insoluveis, porem assim se resolvia a maior dificuldade enfrenta- 
da por seus antecessores. Aceita essa primeira definigao, que nao e dogma- 
tica nem abstrata, o conceito de liberdade fugia ao demasiado mecanicismo 
do ser natural hobbesiano que, livre tao-so pela irrestrigao dos desejos, 
gozava de uma liberdade inconsciente e, pois, sem significagao etica. 
Por outro lado, evitava o exagerado intelectualismo dos jusnaturalis- 
tas, cuja liberdade era principio inscrito na alma humana, mas depen- 
dendo de todas as luzes da civilizagao para bem realizar-se. Nem besta 
irracional, nem filosofo precoce, o homem natural de Rousseau deli- 
neia-se como o homem profundo, presente em todos os estagios da evo- 
lugao, ou melhor, em todas as situagoes sociais, puro e simples na sua 
essencia especifica, sempre reagindo as consultas ao "sentido interior". 
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Passando da critica dos imediatos antecessores a adogao de um novo 
metodo e, desse modo, alcangando diverse enunciado do problema da 
natureza humana, Rousseau conquistou os fundamentos necessaries a 
revisao da filosofia social e politica. Desde que atribuiu ao ser huma- 
ne a capacidade de agir livremente e, mais, de ter consciencia dessa li- 
berdade, admitiu a possibilidade de um progresso e, tambem, de dirigir- 
se tal evolugao em determinado sentido escolhido pelo homem. Dai de- 
corre o criterio para ajuizar essa mesma evolugao, que teremos por mais 
ou menos legitima na medida em que vier a preservar ou prejudicar 
aqueia liberdade em que se fundar. Nessas condigoes, solicitada pelas 
situagoes que pedem uma escolha, a razao desenvolver-se-a continuamen- 
te, a partir do estado de natureza, revelando-se como a resultante da 
livrs participagao do homem em situagoes sempre renovadas. Tambem 
do smoralismo da condigao original, o homem passara a uma etica nas- 
cente, posto que a razao, formando nogoes sobre as relagoes do homem 
com o meio fisico e com seus semelhantes, alcangara certas regras e 
certos valores. Possibilidades contidas na criatura humana, a moral e 
a razao que a formula permanecem na dependencia da agao das rela- 
goes exteriores do individuo. Nestas, encontra Rousseau o elemento 
necessario para enunciar a sintese que constitui o nucleo de seu pen- 
samento e, ao mesmo tempo, o melhor de sua contribuigao ao conheci- 
mento do homem. 

Nesse quadro, so se podera distinguir o social e o humano, o 
individual e o relacional, para melhor categoriza-los como aspectos par- 
ticulares, porem interligados e interpenetrantes, da mesma reali- 
dade. Indecomponivel pela analise, a natureza humana tambem re- 
siste, em sua verdade, as explicagoes que tentam apresenta-la em um so 
de seus aspectos. Se as peculiaridades de cada uma dessas faces do 
homem, tomadas como verdades absolutas, transformam-se em princi- 
pios inadequados aos demais aspectos, o que explica a multiplicagao das 
antinomias na filosofia social de entao, consequentemente o conhecimen- 
to so podera alcangar a realidade humana respeitando-lhe a integridade 
e considerando-a globalmente. A inovagao metodologica de Rousseau 
atendeu, em seu tempo, a uma instante necessidade do conhecimento 
do homem, paralisado pelas contradigoes decorrentes das analises frag- 
mentadoras ou do "atomismo" mecanicista. Impunha-se considerar a 
natureza humana como um objeto total; as transformagoes de sua es- 
trutura intima, ao inves de serem atribuidas a este ou aquele entre os 
elementos componentes, deveriam preferivelmente ser consideradas como 
reajustes, novos arranjos interiores provocados por estimulos externos, 
por solicitagoes exteriores e ate eventuais — dai serem descritas geneti- 
camente. Considerando que na intimidade dessa realidade complexa ha 
forgas operantes — razao, relagoes com os semelhantes — Rousseau 
busca conglomerar os elementos estimuladores na categoria das "neces- 
sidades", mas recusa-se a reduzir tais necessidades a puros acidentes 
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do ambiente, embora os admita na descri^ao, porquanto os fatores ex- 
ternos so preenchem sua fungao quando transfigurados pela propria 
razao e traduzidos em novas relagoes, com o que ressalva a vitalidade 
do objeto de estudo e o coloca a margem de leis puramente mecanicas. 
Enquanto conjectural, seu metodo afastara pretensas leis e dogmas, for- 
nectndo uma serie das principals formas e dos mais importantes mo- 
mentos de transigao no desenvolvimento da natureza humana. Nao 
obstante, a fecundidade da orientagao metodologica adotada no "Dis- 
curso sobre a Desigualdade" so assume inteira expressao ao com- 
preendermos que a concepgao de Rousseau abrange o conceito de vida 
social tao bem quanto o de vida individual, colocando-os em intima re- 
ciprccidade e identificando-os como uma so substancia, Tanto a vida 
social aparece, agora, como um complexo de relagoes que modificam os 
quadros da consciencia individual e se alteram por intermedio das pro- 
jegoes exteriores dessa mesma consciencia, quanto a vida individual se 
apresenta como um feixe de reagoes primaries que a razao acaba por 
elaborar e multiplicar ao influxo dos conceitos resultantes das relagoes 
com os semelhantes e, consequentemente, da propria posigao no grupo. 
Saimos do campo das abstragbes metafisicas, que Rousseau nao deixa- 
va de temer, para adotar uma posicao metodologica, realista e adequa- 
da a natureza do objeto de investigagao. 

A vida social, tal como a caracteriza Rousseau, nao podera apre- 
sentar-se com a nitida exterioridade e a especificidade que, dois seculos 
depois, Ihe atribuiu a sociologia contemporanea — o confront© direto 
seria falto de logica historica e, ademais, nao cabe aborda-lo neste ponto. 
Devemos, contudo, assinalar, desde ja, que o social esta presente no con- 
ceito de homem formulado no "Discurso sobre a Desigualdade" e que 
ccupa, na concepgao de Rousseau, posigao primordial. As consequen- 
cias democraticas da filosofia politica rousseauniana, que desenvolvi- 
mentos posteriores nao se cansaram de submeter a esquematismos de- 
formadores e simplificagoes exageradas, vieram reforcar a interpretagao 
desse conceito de homem natural como suma expressao do individua- 
lism©. Perdeu-se assim, ao menos para alguns, o sentido profundo da 
obra de Rousseau. 

Se individualista e o pensamento que parte da realidade huma- 
na, Rousseau certamente foi um individualista. Descabido, contudo, 
sera confundir-se esse individualism© "lato sensu" com o individualis- 
mo restrito que opoe e faz scbrepujar o individuo a sociedade on, mais 
frequentemente, ao estado. Nada, em Rousseau, admite a adocao de 
conceitos antinomicos de homem e grupo, enquanto o poder politico se 
apresenta como decorrencia fatal da convivencia dos semelhantes. O 
individuo ou, para sermos precisos, o homem surge, desde o "Discurso 

sobre a Desigualdade", como uma realidade complexa e indecomponi- 
vel, observavel em pianos sucessivos mas irredutivel a um unico desses 
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pianos, que, por seu lado, todos eles se revelam indispensaveis a sinte- 
se conceitual. O homem natural, alem de puramente conjectural, 
proibe considerar-se possivel um retrocesso: trata-se, em verdade, do 
substrate animal da criatura humana que, por si mesmo, nao funda- 
mentaria um direito ou uma moral que satisfizessem as funcoes tipi- 
cas das leis e normas da sociedade civil. Ademais, a propria liber- 
dade basica que nele se inscreve, so se tornara operante quando cons- 
ciente; com o homem racional, porem, ja abandonamos o homem na- 
tural para encaminhar-nos a um novo estagio, de nitida feigao social. 

Dispondo-se a enfrentar a crise da filosofia social e politica de seu 
tempo, Rousseau o consegue, preliminarmente, ao estabelecer um con- 
ceit© de natureza humana em que se integram, organica e coerente- 
mente, os multiples aspectos do homem, do instintivo ao racional, do 
indwidual ao social. De tal sorte, resolve as contradicoes ate entao in- 
soluveis, pois, inscrevendo o fundamento da liberdade na natureza hu- 
mana e levando-a, por sua propria dinamica, a transfigurar-se na vida 
coletiva, revela a raiz comum dessas realidades que discrepancias no 
desenvolvimento das varias disciplinas do conhecimento haviam tor- 
nado antagonicas e irredutiveis. Condicionando o desenvolvimento da 
razao a solicitagao das necessidades, entre as quais as necessidades gera- 
das pelo convivio desempenham fungao principal, enquanto, de outra 
parte, a essas mesmas realidades relacionais submete a evolagao da 
moral, vai ainda superar outras tantas contradicoes, evitando que se 
choquem natureza e razao, individuo e grupo, moral e politica. Tudo 
isso — repitamos para concluir — cuidando sempre do mesmo e unico 
objeto: — "E' do homem que tenho de falar. . ." 



Ill 

DO "DISCURSO" AO "CONTRATO" 

"J'ai tache d'elever un monument que ne dut point a I'art 
sa force et sa solidite: la verity seule, a qui je 1'ai consacre, 
a droit de le rendre inebranlable. . RfePONSE A BORDES 

Na evolu^ao conjectural da vida humana, ha um momento decisi- 
ve: "o rico, premido pela necessidade, concebeu enfim o mais refletido 
projeto que jamais penetrou o espirito humano: foi o de empregar em 
seu favor as mesmas forgas dos que o atacavam, de fazer de seus adver- 
saries seus defensores, de inspirar-lhes outras maximas e dar-lhes ou- 
tras instituigoes que Ihe fossem tao favoraveis quanto Ihe era adverse 
o direito natural" (1). Profere, per isso, um apelo, propondo a sub- 
missao de todos os membros do grupo ao poder de uma autoridade su- 
prema, o qual, no "Discurso sobre a Desigualdade", assinala a mais pro- 
funda transformagao do destino humano. "Tal foi ou deve ter sido a 
origem da sociedade e das leis. . (2), — assim chegamos a um novo 
objeto de investigagao. Todo o pensamento ate agora desenvolvido va- 
lera para afirmar as bases de uma explicagao cabal e consequente da 
natureza humana, de sorte que, ao surgir a sociedade politicamente or- 
ganizada, se possa compreender nao ter ela nascido com o homem, re- 
presentando pelo contrario uma novidade em sua existencia, e, tam- 
bem, para demonstrar como se pode estabelecer, a fim de julga-la, um 
criterio fundado na sua propria realidade. 

Nesse ponto se concentra o principal interesse de Rousseau. O 
periodo de 1754 a 1756 (3) representa o instante de amadurecimento 
de uma concepgao fundamental a que, posteriormente, toda a sua obra fi- 
losofica havera de reportar-se. Cristaliza-se o nucleo central nao so do 
"Discurso", mas de todo o pensamento rousseauniano, cujo desenvolvi- 
mento sistematico depende da conexao dialetica entre a explicagao do 
homem, que acabamos de examinar, e um segundo e diferente momento 
que aquele nao viria acrescentar-se se nao concedessemos, preliminar- 
mente, que um fator interveniente, um "funesto acaso", perturbou o 
equilibrio da vida humana na "sociedade nascente". Rousseau sublinha 

1 — "Disc. Inegal." "II partie"; Pet. IV, 299. 
2 — Ibid., 301 — Aqui, "sociedade" corresponde a sociedade civil, como se evidencia ao 

sabermos que o rico mant^m relacoes constantes com seus semelhantes «r, esta- 
belec da a desigualdade, aborrece a lei natural. 

3 — Estabelecendo estas datas, alias, sem qualquer inten^ao de rigor cronoI6gico, fnrcmo- 
lo apenas para fixar um momento em que, aparcntemente, a concep^ao politica de 
Rousseau atingiu plena maturidade, mas nao deixamos de ter em conta as polemicas 
de Espinas e Lanson, Schinx e Beulavon. 
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a importancia e a dificuldade desse problema ao recusar-se a aborda-lo 
nos estreitos limites de um texto composto para atender a um concur- 
so academico. "Se este fora o lugar de entrar em minucias, eu expli- 
caria facilmente. . (4) diz-nos o filosofo que, a julgar pelas aparen- 
cias, ainda nao alcangara a inteira solugao do problema tal como a 
apresentara em obras posteriores; o fato e que prefere reservar-se a me- 
ditacao e o tempo necessarios a nova empresa, prometendo-nos que 
aquelas minucias constituirao, sozinhas, a materia duma obra conside- 
ravel (5) . 

Se, pois, no "Discurso" nao aparece toda a solugao do problema 
politico, nem por isso ali falta um primeiro esbogo, bastante claro, da 
concepgao que vira a desenvolver-se. Em verdade, malgrado as injun- 
coes do concurso, Rousseau concebera o "Discurso" como uma obra de 
filosofia politica, nao so refutando a possivel existencia de uma desi- 
gualdade naturalmente justificada, como quiseram insinuar os propo- 
sitores da tese, mas ainda porque, embora breves, as indicagoes sobre a 
constituigao da sociedade civil e sobre a instituigao das leis parecem- 
Ihe bastantes para sugerir aos contemporaneos toda a injustiga e anor- 
malidade da situagao em que realmente se encontravam. Na "Dedica- 
toria", comumente analisada apenas pelo que respeita as referencias a 
constituigao de Genebra, desenvolve-se outro tema cuja significagao cabe 
sublinhar. Se, aos "[Magnificos, Muito Honrados e Soberanos Senhores'? 

da cidade, Rousseau oferece o retrato sedutor duma organizagao politica 
que os genebrinos haveriam de perguntar-se onde existiria, para tanto 
precisou recorrer ao que ousariamos chamar o tema do "eu teria, . .". 
Quando nos diz — "se eu houvera de escolher o lugar de meu nascimen- 
to. . (6), pensa compor, com elegancia literaria uma aproximagao en- 
tre seus sonhos e a reaiidade genuina, mas, desde que essa mesma realida- 
de se recusou a confirmar os tropos de seu filho prodigo, resta-nos a des- 
crigao supositicia e, dels, podemos extrair, apesar do torn sonhador das 
frases, um conceito bastante exato de uma sociedade sadia e politicamente 
equilibrada. "Eu teria querido nascer num pais em que o soberano e o po- 
vo nao pudessem ter senao um so e o mesmo interesse, a fim de que todos 
os movimentos da maquina sempre tendessem tao so a felicidade comum; 
e, nao podendo isso acontecer a menos que o povo e o soberano fossem 
uma so pessoa, segue-se que eu teria querido nascer sob um governo sa- 
biamente temperado" (7). Eis uma aspiragao na qual, malgrado a cau- 

4 — Pet., IV, 319. 
5 — Ibid., 321. 
6 — "Disc. Inegal.", "Dedicace"; Pet., IV, 204. 
7 — Ibid., 204-6. 
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tela dos longinquos condicionais, podemos reconhecer, hoje, um resumo do 
"Contrato Social" (8). 

Os paragrafos em que se desdobra a afirmagao inicial, indicam-nos 
claramente como a fisionomia do bom governo, ou melhor, a fisionomia da 
organizagao politica adequada a condigao social do hcmem ja se fixara 
no espirito de Rousseau: "eu teria escolhido uma sociedade duma gran- 
deza limitada pela extensao das faculdades humanas". . . "eu teria querido 
viver e morrer livre". . . "eu teria, portanto, querido que ninguem, no 
estado, pudesse afirmar-se acima da lei, e que ninguem, do exterior, pu- 
desse a ele impor-se, sendo o Estado obrigado a reconhece-lo". , . "eu 
nao teria querido habitar uma republica de recente instituigao". . . "eu 
teria querido escolher uma patria afastada, por uma feliz impotencia, do 
feroz amor das conquistas, e garantida, por uma posigao ainda mais feliz, 
contra o temor de vir a tornar-se, ela propria, a conquista de um outro 
estado". . . "eu teria procurado um pais em que o direito de legislagao 
fosse comum a todos os cidadaos". . . (9). Genebra, por certo, nao era 
assim — Rousseau sabia-o talvez, pouco importa — mas o modelo, re- 
tificador da realidade ou puramente imaginario, porem em nada utopico, 
continuava valido para quern condenava a desigualdade e desejava pre- 
servar a liberdade. Nessas esperangosas expressoes, pcderemos encon- 
trar os temas da politica rousseauniana em seus posteriores desenvol- 
vimentos, segundo os quais o Estado devera ser soberano (ninguem po- 
dendo colocar-se acima da lei ou desafia-la), identificando-se essa sobe- 
rania com seu titular natural (povo e soberano sendo, pois, a mesma pes- 
soa) e estando armada de todos os recursos para manter o seu po- 
der ao resguardo das agressoes vindas de fora (por feliz impotencia 
e ainda mais feliz localiza^ao), mas so o empregando, em seu proprio 
seio, para garantir a liberdade dos homens. Nessa primeira antecipagao, 
tragam-se ainda os nexos essenciais que darao coerencia a concepgao de 
Rouseau, pois vemos que o estado ideal nao podera firmar-se como um 
sistema exterior e indiferente aos homens, porquanto a unica solida baie 
de que podera dispor, encontra-se nas consciencias — desejando-se por isso 
que "os cidadaos, acostumados de ha muito a uma sabia independencia, fos- 
sem nao somente livres, mas dignos de o ser" — razao pela qual a propria 
liberdade, longe de ser concebida como uma pansceia, constitui um re- 
curs© de delicada utilizagao para os jejunos — "como esses alimentos 

8 — A dedicatoria venv datada: Chambery, 12 de junho de 1754 Rousseau aprovei- 
ta-se da circunstancia de estar etn viagem, "jugeant qu'il etait mieirx de ni la 
dater de France, ni de Geneve" ("Confessions", TI, VIII; Pet., II, 194). Ji no 
fim dente ano, sua correspondencia acusa os maus efeitos causados cm Genebra 
pela dedicatoria (Carta ao sr. Perdrian, de 28 de novembro; Pet., XVII, 151 a 
160) . Assim, deve-se ter por lapso a data 1755, atr buida por Dreyfus-Bnsac 
(D.Bris., 324). De maior interesse, porem, ^ notar que a dedicatoria foi oscri- 
ta depois do "Discurso" e as vesperas das boras de meditacao sdbre as "Institui- 
qoes ("Confis.", ibid., 198) o que nos indica como, concluindo-se o raciocin o sAbre 
a natureza humana, iniciava-se a consideratao especifica dos problemas do governo. 
Cf. Beaulavon ("Introd." cit., p. 60 e segs.) . 

9 — "Disc. Inegal."; ibid. V. todo o trecho citado. 
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solidos e suculentos ou esses vinhos generosos, proprios para nutrir e for- 
tificar os temperamentos robustos que deles tem habito, mas que aba- 
tern, arruinam e embriagam os fracos e delicados que nao Ihes sao afei- 
tos" (10). Em suma: a organizagao democratica torna-se essencial o 
apoio duma moral democratica, capaz de infundir-lhe vida efetiva e 
duradoura. 

Toda a passagem, correspondendo a uma inspiragao bem mais sen- 
timental e literaria do que o raciocinio central do "Discurso", contudo 
mantem com este ligagao essencial e, a nosso^ ver, completa-o pelo me- 
nos no tocante aos desenvolvimentos futures. A acusagao da desigual- 
dade nao se reduzindo a simples dissertagao academica, seu autor a pro- 
ferira para apontar raizes de males que deseja ver erradicados e, desde 
logo nao hesita em oferecer meios de atingir tal fim. No corpo do 
"Discurso", embora fugindo as minucias do problema do "Contrato", 
nem por isso Rousseau, ao concluir seu raciocinio, esquecera de acen- 
tuar a importancia decisiva do nexo convencional no estabelecimento 
das sociedades politicas; compreende-se pois que na "Dedicatoria" anteci- 
passe as perspectivas concretas por ele oferecidas. Nao basta refutar 
outras hipoteses sobre a origem do poder — "Sei que muitos atribuiram 
outras origens as sociedades politicas, como as conquistas do mais po- 
deroso ou a uniao dos fracos..." (11); "... a autoridade paterna, de 
que muitos fazem derivar o governo absolute e toda a sociedade. . ." 
(11); "Pufendorf diz que, assim como se transfere seu bem a outrem 
por convengoes e contratos, tambem se pode abrir mao de sua liber- 
dade em favor de alguem. . ." (13) — nem basita reafirmar o prin- 
cipio contratual porque, antes de mais nada, se impoe saber no que im- 
plica sua aceitagao. E torna-se tanto mais necessaria a indicagao, quan- 
do ja ficara estabelecido que nao e o contrato, por si so, o responsa- 
vel pela estruturagao das "diversas formas de governo [que] devem sua 
origem as diferengas, mais ou menos grandes, que existem entre os par- 
ticulares no momento da instituigao" (14). 

A convengao nao e, em si, boa ou ma. Nexo necessario do sistema 
esbogado dialeticamente, deve corresponder a uma passagem evolutiva 
tambem necessaria, e tanto Rousseau a admite como instrument© da 
consagragao da desigualdade, tal como- conjecturou no discurso do 
rico premido pela necessidade, quanto a faz figurar na base de um pri- 
meiro esquema de sociedade justa e feliz: "Sem entrar agora nas pes- 
quisas que ainda restam a fazer sobre a natureza do pacto fundamen- 
tal de qualquer governo, limito-me, seguindo a opiniao comum, a neste 
passo considerar o estabelecimento do corpo politico como um verda- 

10 — Ibid., 205. 
11 — Ibid., 202-3 
12 — Ibid., 307. 
13 — Ibid., 311. 

14 — Ibid., 315. 
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deiro contrato entre o povo e os chefes que escolhe; contrato pelo qual 
ambas as partes se obrigam a observancia das leis nele estipuladas e 
que constituem os liames de sua uniao" (15). Por isso na "Dedicatoria" 
esse bom contrato surge aceito pela razao como desejavel para os senti- 
ment©. De tal sorte, coloca-se o problema. A pesquisa, contudo, deve 
continuar. 

Bastara a obediencia aos dispositivos do pacto para que permanega 
uno o corpo? De onde vem a forga impositiva? Qual e o conteudo 
das clausulas convencionadas, que as torna capazes de assegurar a ordem 
justa? Essas e outras questbes, que marcam a distancia mediante entre 
a "opiniao comum" e a concepgao de Rousseau, nao serao respondidas 
no "Discurso", que se limita a apontar em extrema generalidade as 
muitas diregoes em que sera mais tarde explorado o problema: a reu- 
niao de todas as vontades numa so, a formulagao de leis quando se 
torna explicita a vontade do povo, inclusive no que diz respeito ao 
exercicio da magistratura, e os muitos pormenores resultantes do exer- 
cicio dcs poderes sob uma constituigao inalteravel (16). Nenhum des- 
ses pontos e aprofundado, nenhum elemento novo e apresentado. No 
trecho, sequer a rapida alusao a "experiencia" (17) assume maior sig- 
nificado, pois o que de importante ai se nos oferece nao e tanto a in- 
tangibilidade da constituigao que, violada, faria cada um retornar ao 
estado natural, mas, sim, que essa mesma "constituigao deveu parecer 
tanto melhor quanto os que ficavam encarregados de velar pela sua 
conservagao, fossem, eles mesmos, os mais interessados nisso" (18), 
com o que tao so voltamos a identificagao entre povo e soberano, conhe- 
cida da "Dedicatoria" e que ressurgira, com menos precisao, na referencia 
a convengao selada, sob a lei, entre o povo e os chefes que escolhe. 
Rousseau reserva a materia para as "Instituigoes" e, assim, essas suges- 
toes do segundo "Discurso" conduzem-nos forgosamente ao estudo do 
"Contrato Social". 

Ja dispomos dos elementos essenciais a definigao do homem e 
apresentando-se agora a convengao como o elemento possibilitador da 
vida politica, completar-se-ia o caminho que do conhecimento do indi- 
viduo devera levar-nos a compreensao do politico. Rousseau, que no 
segundo "Discurso" partira duma critica metodologica e nao se cansa 

15 — Ibid., 313. 
16 — "Le peuple ayant, au sujet des relations sociales, reuni toutes ses volontes en une 

seule, tous les articles sur lesquels cette volonte s'explique deviennent autant des 
lo s fondamentales qui obligent tous les membres de I'etat sans exception, ei Tune 
desquelle regie le choix et le pouvoir des magistrats charges de veiller a 1'execution 
des autres. Ce pouvoir s'^tend a tout ce qui peut maintenir la constitution, sans 
aller jusqu'a la changer (...). Le magistrat, de son cot^, s'oblige a n'user du 
pouvoir que lui est confi6 selon I'intention des commettans, a maintenir chacun 
dans la plaisible jouissance de ce qui lui appartient, et a pr^ferer en toute occasion 
I'utilit^ publique a son propre inter^t". Ibid., 313. 

17 — "Avant que Texperience eut montre, ou que la connoissance du coeur humain eut 
fait prevoir les abus inevitables d'une telle constituition. . . etc." (Ibid., 313) — 
O trecho tem, mesmo, um sentido adverse a experiencia empirica. 

18 —• Ibid., 313-14. A variante da edi<;ao original — "le plus", em lugar de "les plus 
interess^s" — anotada por Petitain, nao alteraha sensivelmente o sentido da frase. 
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de condenar os conceitos "metafisicos" conseguira superar nitidamente 
seus antecessores jusnaturalistas. Nao obstante, se reduzisse o seu pen- 
samento a nova concepgao do homem e ao simples esquema contratual, 
embora sejam pontos capitals, cairia num erro de metodo muito semelhan- 
te ao que acusara nos pensadores politicos de seu seculo e do anterior. A 
revisao metcdologica iniciada no segundo "Discurso" e cuja permanencia 
se atesta na resposta ao sr. de Beaumont, op5e-se a sumaria aceitagao da 
ideia de contrato como um esquema exterior a realidade e adotado ape- 
nas por superar, com mais ou menos habilidade e artificio, o antago- 
nismo entre o individual e o coletivo. Na concepcao rousseauniana, o 
nexo convencional jamais sera um recurso formal, uma subtileza sistema- 
tica; surge como um termo tornado a propria realidade, senao dela ori- 
ginando-se espontaneamente e, porisso, ligando-se essencialmente ao con- 
certo de homem. 

Nao se tratava, pois, apenas de refutar a "metafisica", o dogmatis- 
mo. Tambem Hobbes o enfrentara. Contudo, nao so os seus criticos 
se inquietavam com as inevitaveis implicagoes absolutistas de seu sis- 
tema, porem mesmo aqueles, como Pufendorf por exemplo, que se dis- 
punham a aceitar tao caro penhor, nao conseguiam assimilar algumas 
de suas premissas — entre elas, a da maldade natural — inaceitaveis 
para qualquer sistema temperado pelo ecletismo tao do agrado das 
"luzes". Rousseau, porem, elaborou pertinente analise da questao ao 
demonstrar que num pretense homem natural, realmente muito proximo 
em seu primarismo animal dos correspondentes conceitos do "Discurso 
sobre a Desigualdade", Hobbes projetara vicios que so a sociedade 
poderia ter incutido na criatura. E' ainda, embora em outros termos, 
a acusacao de "tomar os fatos pelo direito", de constante importancia 
para o pensamento rousseauniano e e, sobretudo, a reivindicacao das ver- 
dadeiras dimensoes da consideravel distancia que vai do selvagem ao ci- 
vilizado (19). Ignorando essa distancia, ou melhor, eliminando-a, Hobbes 
falseara nogoes e prejudicara sua propria metodologia, passando, por 
via do mais puro nominalismo, de um empirismo realista a um mecanicis- 
mo simplista, donde resulta permanecer ignorado o conteudo moral per- 
ceptivel na propria evolugao, desde que a realidade particular de um 
estagio patologico pasa a categoria de principio universal. Quando se 
imp5e reduzir a liberdade a simples irrestri^ao, a auto-suficiencia dos 
dados psicologicos transforma-se num raciocinio viciosamente circular, 
que compromete todo o sistema e cujos efeitos ainda mais se eviden- 
ciam ao verificarmos que o contrato surge exclusivamente para traduzir 
a erradicacao total e definitiva daquela mesma liberdade. 

19 — Cf. "Errvle", cit., a proposito da "crianga robusta". Idem, todo o "Fragmento 
sobre o Estado de Guerra" (Ms. de Neuchatel, n. 7856; D-Bris., 304). E a 
propria epigrafe aristotelica do "Discurso": "Non in depravatis, sed in his qaae 
bene secundum naturam se habent, considerandum est qui sit naturale". 



— 63 — 

Utilizado como mero recurso discursive, o esquema contratual po- 
dera agravar o antagonismo entre o moral e o politico; de qualquer for- 
ma, por si so jamais o resolvera porquanto, possibilitando a passagem do 
piano da liberdade ao da autoridade, nem por isso necessariamente ra- 
dica o poder na natureza humana. Eloquente demonstragao dessa in- 
capacidade, temos no sistema de Pufendorf, a quern nao escapara a cri- 
se da filosofia politica de seu tempo, como indica seu interesse pe- 
la concepgao hobbesiana, na qual parecia conter-se uma maior dose de 
realismo do que ofereciam os principios — dogmaticos segundo Hobbes, 
metafisicos para Rousseau — d© uma doutrina inadequada a realidade en- 
trevista na contradigao entre os anseios de liberdade que marcam seu se- 
culo e a vitalidade com que se processa a primeira etapa constitu^iva do es- 
tado moderno. Tenta aproximar Hobbes de Grotius, e a ambos das solici- 
tagoes de um novo tempo. Busca, sem atribuir maior importancia a pro- 
veniencia, principios que, tramados em nova sistematica, possibilitem 
rejuvenescer o jusnaturalismo, o que formalmente conseguiu. Nao perden- 
do de vista esse objetivo, reconhece a fraqueza da "sociabilidade" ins- 
tintiva grociana, porem teme o total absolutismo hobbesiano e, impossibi- 
litado de corrigi-los, finda por estruturar um esquema contratual "sui-gene- 
ris". O contratualismo triplice de Pufendorf, resultado final de seus esforgos 
conciliatorios, revela-se, entao, como uma formosa construgao sistematica, 
porem exclusivamente formal. Todo o esquema da convengao — muito em- 
bora seu autor ainda reclame a possibilidade de identifica-lo, ao menos em 
determinados aspectos, com realidades historicas — passou a constituir 
engenhosa mecanica expositiva em que vemos os nexos contratuais li- 
garem conceitos puros, sem atenderem a realidade dos fatos que esses mes- 
mos conceitos presumiivelmente deveriam recobrir. Pufendorf reduz a 
habilidoso encadeiamento de conceitos, a explicagao de um processo 
vivo, qual seja o das convengoes politicas. Satisfazendo, a composigao 
logica, a certos objetivos pragmaticos, considera a explicagao suficiente 
— "non causa pro causa", tal como argumentavam, muito antes e em 
diversas condigoes ideologicas, os monarcomacos. 

Em suma, quando examinamos os esquemas contratuais como 
surgem nos sistemas dos seculos XVII e XVIII, logo se evidencia que 
nao bastam eles para encobrir ou remediar a inadequagao dos concei- 
tos fundamentais. Postulando uma moral "a priori", o jusnaturalismo 
com o contrato fazia do homem natural um ser racional integro e de- 
senvolvido. Eliminando a etica natural, Hobbes com o contrato elimi- 
nou o moral do politico. E os tres pactos de Pufendorf denunciam as ar- 
bitrarias aproximagoes de seu ecletismo, pois nao so requer um processo 
convencional para o piano moral e outro para o politico, mas ainda exige 
um terceiro liame, menos convincente alias, para interligar a ambos. 
Esses recursos ao artificio formal repugnam a Rousseau, que acusara 
seus predecessores de terem ignorado a realidade politica profunda, "a 
natureza do pacto fundamental de qualquer governo", antes de defender 
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a excelencia deste ou daquele governo em particular, o que os leva a 
confundir o atual patologico com o natural fundamental, como sucede- 
ra ao cuidarem da natureza humana. Novamente impoe-se tragar 
uma descri^ao conjectural que, nesta oportunidade, visara explicar co- 
mo e principalmente porque os homens, vivendo em sociedade, insti- 
tuem o poder, A semelhanga da condigao social, o pacto politico havera 
de inscrever-se na evolugao do homem, ou nao tera validade nem sig- 
nificagao. 

No pensamento de Rousseau, o social define-se como uma catego- 
ria especifica de fenomenos que nao se saberia explicar como um atri- 
buto do individuo ou como uma sua potencialidade^ nem mesmo como 
um processo evolutive interessando isoladamente o ser humano. De- 
senvolvendo-se por intermedio do homem, a evolugao que conduz a vida 
em sociedade exige um concurso de causas que sobrepuja de muito as 
criaturas e, alem disso, apresenta-se como uma trama interindividual cuja 
dinamica nao se confunde com a dos elementos relacionados, porquanto 
os fecunda e os transforma em sua personalidade. Consequentemente, 
devemos caracterizar o social como uma categoria superior ao individual, 
mas nao podemos levar essa distingao ao ponto de anular uma essencia 
humana comum, em cuja ausencia os dois conceitos se transformariam em 
inaceitaveis abstragoes. Embora aparentemente obvias, impoe-se insistir 
nessas consideragoes porque mesmo Durkheim, sendo quern tanto insistiu 
em assinalar o avango que, no conhecimento do homem, se deve a Rous- 
seau, nao escapou a certa ambiguidade interpretativa. No seu modo de 
ver, alem de possuir "um sentiment© assas vivo da especificidade do reino 
social, [Rousseau] concebia-o, muito claramente, como uma ordem de 
fatos heterogeneos em relagao aos fatos puramente individuals. E' um 
mundo novo que sobrejunta [no original: "surajoute"] ao mundo pura- 
mente psiquico" (20). Na monogafia de Durkheim, frequentemente vol- 
taremos a encontrar, atribuida a Rousseau, a nogao do social como um 
"reino" especial, como uma realidade estranha ao individuo, que a ele 
vem acrescentar-se, por assim dizer, de fora para dentro. E, nesse sentido, 
Durkheim vai unir-se a certos criticos nao-sociologos de Rousseau. Co- 
mecemos por registrar que nos textos de Rousseau nao se encontram ele- 
mentos explicitos e positives para confirmar a oposigao — por exteriori- 
dade absoluta — entre o humano e o social, muito embora parega ela 
confirmar-se, mas ainda assim por inferencia, quando analisamos o papel 
desempenhado pelos fatores fisicos ou, melhor, cosmicos no desencadear 
do processo formative dos grupos sociais, os quais intercorrem de forma 
casual (21). Poderiamos, a vista disso, tomar o homem mais como um 

20 — Emile Darkheim: "Montesquieu et Rousseau, Precurseurs de la Sociologie", Paris, 
Lib. M. R.viere, 1953; p. 136. 

21 — V., p. ex., no "Discours", as referencias a "la difference des terrains, des climats, 
des saisons". . . "des annees steriles, des hivers longs et rudes, des etes brulans". . . 
ou mesmo, o caso fatal; "Le tonnerre, un volcan, ou quelque heureux hasard"' 
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elemento passive do que propriamente como o sujeito ativo dessas trans- 
formagoes. Ademais, pelo emprego, em certos trechos, das palavras "na- 
tural" e "naturalmente" para qualificar, de maneira estrita, o que e peculiar 
ao estado de natureza e ao homem nele vivendo (22), reforga-se a im- 
pressao de que o social vem ajuntar-se, exterior e eventualmente, a natu- 
reza humana. "Gratia argumentandi", o acrescimo seria admissivel, nunca 
porem que o social, depois desta sobrepodgao, permanecesse distinto e 
desligado do humano. Tal interpretagao extrema tornou-se totalmente 
inepta desde que conceituamos o homem natural como o eu profundo 
sempre presente, nao o eu total, cuja realizagao so podemos conceber 
admitindo a ampliagao e transformagao trazidas, naturalmemte, pelo eu 
social. Naturalmente, dissemos, e assim quisemos significar que, malgrado 
a interveniencia de estimulos externos, todo o processo e inerente ao ser 
humano e so se torna compreensivel pela agao de elementos, como por 
exemplo a razao, que seria absurdo considerar exteriores, acrescentados 
a personalidade humana (23). 

Pouco ou nada pertinente sera interpretar-se os desenvolvimentos 
sociais como "artificiais" e, pois, como antinaturais ou anaturais, estabele- 
cendo uma oposigao entre o que a razao controi e a natureza gera. A 
distincao entre o humano e o social, como realidades de diversa ordem 
e naturalmente desligadas, nao se manteria ainda quando considerasse- 

(Pet., IV, 280) . Tambem no "Essai sur I'Origine des Langues", essa casualida- 
de continua a desempenhar seu papel — "... mais avant que les hommes reunissent 
par leurs travaux communs une balance entre ses productions, il falloit, pour 
qu'elles subsistissent toutes, que la nature se chargeat seule de l*equ:libre que la 
main des hommes conserve aujourd'hiu; elle maintenoit ou retablissoit cet equi- 
libre par des revolutions, comme ils le maintiennent ou retablissent par leur in- 
constance. La guerre, qui ne regnoit pas encore entre eux, sembloit regntr entre 
les elements: les hommes ne briiloient point de v:lles, ne cresoient point de mines, 
n'abattoient point d'arbres; mais la nature allumoit des volcains, excitoit des trem- 
blements de terre, le feu du ciel consumoit des forets. Un coup de foudre un de- 
luge, une exhalaison, faisoient alors en peu d'heures ce que cent mille bras 
d'hommes font aujourd'hui dans un siecle. Sans cela je ne vois pas comment 
le systeme eut pu subsister, et I'equilibre se ma:ntenir"; (Chap. IX; ed. Hachette, I, 
391). Anotemos que Lanson, contrariando Espinas, da o "Essai" como anterior ao 
segundo "Discurso" e imediatamente posterior ao primeiro. 

22 — "L'homme sauvage, livre par la nature au seul instinct" ("Disc. Inegal." "I partie"; Pet. 
IV, 24-5)... "Le spectacle de la nature lui devient indifferent" (Ibid., 26-7)... 
"Cette aplication reiteree des etres divers a lui-meme, et des uns aux autres dut 
naturellement engendrer dans I'esprit de rhomme les perceptions de certains 
rapports" (Ibid., 281). 

23 — Durkheim, (cit., p. 134) ao menos por um momento, tambem o admite: "C'est 
ainsi que les hommes se trouvent avoir de plus en plus besoin les uns des autres, 
et par cela meme, tombent de plus en plus dans un etat de dependence mutuelle. 
C'est ainsi que naturellement on sort de I'etat de nature", (grifos do original). Nao 
obstante, logo a formula e dada por contraditoria e Durkheim volta a impor sua 
interpretagao: "Ce sent des causes naturelles qui peu a pcu, amenent l'homme « 
former des societes. Mais la societe n'est par pour cela chose naturelle". . . E isto, 
por duas raz5es; as causas da forma^ao dos grupos sao exteriores a natureza huma- 
na e, ainda, a interdependencia, sobre nao ser alheia a natureza humana, por si 
so nao daria aquele efeito. Beaulavon que, em 1903, ja denotava maior amplitude 
interpretative desse ponto ("ainsi la societe, par un admirable "artifice" imite e pro- 
longe la nature"), em 1937 escreve um artigo ("La Philosophie de J.-J. Rousseau 
et I'Esprit Cartesien", in Rev. Metaph. Morale", p. 341 n. 2) em que esclarece 
que, no pensamento de Rousseau, se a sociedade 6 um "acidente", tambem 6 origem 
de profundas alteragdes de que rcsultam posteriores desenvolvimentos. Cf. Vaughan, 
"Introd.", cit., p. xx ii. 
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mos como eventuais ou ate acidentais os fatores da formagao das socie- 
dades. Nao sera pela maneira de ocorrer que teremos caracterizadas 
em sua essencia vital as sociedades, senao pelo efeito que causa sua ocor- 
rencia, pois so assim se distinguirao da aglomeragao puramente fisica e 
esse efeito jamais havera de realizar-se sem a participagao ativa do in- 
dividuo e, mais, a integra^ao nesse individuo e a transfiguragao, realizada 
por ele, daqueles estimulos externos. Sem duvida, Rousseau considera 
tais fatores como exteriores a natureza humana e os faz intervir de modo 
inteiramente casual, o que deixa explicito ao assegurar que as virtudes 
sociais e faculdades potenciais "nao poderiam jamais desenvolver-se por 
si sos, que para tanto careciam do concurs© fortuito de muitas causas es- 
tranhas", razao por que examina varies fatores "que puderam trazer o 
homem e o mundo ao ponto em que os vemos" (24) . Mas, por que pese a 
fortuidade dos elementos adventicios, nao passarao estes a condigao de 
causas determinantes. De outra parte, nao haveremos tambem de conce- 
be-los como capazes de operar sobre o homem sem nele integrar-se, uma 
vez transfigurados em conceitos e valores pela razao, como se essa pu- 
desse manter-se, como acreditavam os jusnatualistas, independente e supe- 
rior aos acontecimentos do mundo ambiente. 

Dispensar-nos-iamos de relembrar que o estado de natureza "nao 
existe mais, talvez jamais tenha existido", se o exagero interpretative 
que, no pensamento de Rousseau, reduz o social a uma categoria arti- 
ficial, nao deixasse transparecer uma tendencia a opor a organizagao 
grupal ao estado de natureza, o que equivale a renovar a limitacao 
temporal destes termos, ou melhor, a reduzir a evolugao conjectural da 
dialetica rousseauniana a um esquema cientifico e contemporaneo de evo- 
lugao, no qual a sucessao de tipos reais desempenha papel dominante. 
Acrescentamos que a mentalidade sociologica — e a referenda a Dur- 
kheim torna-se, outra vez, necessaria — encontra na sociedade o ponto 
de partida e tambem o ponto final de investigagao sobre o homem, 
enquanto Rousseau, mesmo quando cuida do social, sempre se re- 
fere ao fato humano, o unico, alias, que para ele representava uma 

24 — "Disc. Inegal.", I part.; Pet. IV, 277. Note-se que Durkheim simplificou o texto 
de Rousseau que nao alude somente as virtudes sociais, porem a "la perfectibilite. les 
vertus sociales, et les autres facultes que rhomme naturel avoit regue en puissan- 
ce" . Importa restaurar a passagem, em toda sua integridade, pois, com a re- 
ferencia a existencia potencial de capacidades que se desenvolverao na presenga 
dos "differents hasards", justifica-se a interpretagao da fungao destes como meros 
agentes catalizadores, a qual, mais adiante, recorreremos. Outra redugao prati- 
cada, no mesmo trecho, por Durkheim. ... "les differents hasards qui ont pu 
perfectionner la raison humaine en deteriorant I'espece, rendre un etre mechant en 
en le rendant sociab/e, et d'un terme si eloigne amener enfin I'homme et le monde 
au point ou nous les voyons". Suprimidas as palavras grifadas, perde-se muito do 
sentido interior e, tambem, da evolugao dialetica por contradigoes desse processo de 
transformagao do homem. O trecho foi, portanto, mutilado em dois pontos cuja im- 
pcrtancia decorre das ressalvas restritivas neles contidas. Assim, simplificado a pento- 
de desfigurar-se, nao podera mais ser atribuido, com rigor, a Rousseau. 
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realidade insofismavel (25). Em consequencia na natureza fundamentaf 
do homem nao inclui, de maneira explicita e completa, a forga motora 
da forma^ao das sociedades; a interdependencia dos semelhantes sem- 
pre surge ligada a eventualidades extra-humanas. Mas torna-se claro 
que, para Rousseau, nao sao esses elementos fortuitos as causas bastan- 
tes da associagao das criaturas, o que e logicamente obvio desde que 
os vemos operar, em diferentes circunstancias, sem o mesmo efeito. E 
mais: tambem nao basta que tais ocorrencias cosmicas se realizem em 
presenga de seres humanos para que estes passem a condigao social — 
o que ja nos autorizaria a considerar os fenomenos ambientes como me- 
ros catalizadores de possibilidades associativas latentes no homem e, pois, 
neste localizar, com rigor logico, a forga causal, muito embora por si so- 
nao pudesse ela operar. Os estimulos exteriores ocasionais figuram no 
pensamento de Rousseau como os propulsores de "necessidades" (como 
se ve no proprio trecho citado) e as "necessidades", desde que deixem 
de ser "necessidades naturais", simples impulses primaries, e que desen- 
cadeiam o processo de formagao das sociedades. Ademais, Rousseau in- 
siste na fungao decisiva da razao, da qual depende toda a dinamica do 
processo, posto que, rejeitando o mecanicismo hobbesiano, nao ve no 
homem um mero reator que o estimulo obriga automaticamente a ime- 
diata e imutavel resposta, senao um todo complexo e organico, cuja agao 
so se enuncia depois de uma elaboragao — a "maquina humana", lem- 
bremo-nos, nao funciona ao simples impulse "natural" primario como 
acontece com os animais, porem mesmo no estado de natureza so comple- 
ta suas reagoes depois de submete-las ao crivo da vontade livre que, por 
isso, figura o germe da evolugao racional. De tal sorte, os fatores exte- 
riores so se tornam eficientes na medida em que sao elaborados racio- 
nalmente, assimilados internamente, ativados pela vontade, integrados 
na personalidade humana, ou seja, transformados em necessidades men- 
talmiente representadas. 

Estas, sim, sao as causas da formagao das sociedades. 
Deixa-las constantemente a margem da natureza humana so seria 

possivel enquanto supusessemos essa natureza humana limitada aquela 
descrita na conjectura rousseauniana como caracteristica do homem 
natural. Mas nao disporiamos, para tal limitagao, de melhor base do 
que o emprego ambiguo dos termos "natureza" e "natural", ambiguidade 
que em Rousseau se resume ao vocabulario, embora atingindo mais pro- 
fundamente o pensamento de seu seculo, obstado por uma antinomia de- 
corrente dessa dupla conceituagao ou, ao menos, por seu intermedio se 
exprimindo. Ao indicar as causas da formagao das sociedades como in- 

25 — Nao hfi, de fato, maior dificuldade critica para redurir-se a uma mesma Unguagem 
os dois universos de pensamento. Em Rousseau, o estado de natureza nao ^ "pri- 
meiro", nem "primevo" — 6 "prim6rio"; como tal, 4 fundamental, isto s6 se- 
justifica seu isolamento conceitual na medida em que se conota como a base de 
t6da uma evolugao. Nessa evolugao, e nunca no conceito parcial, encontraremos *■ 
defini^ao de homem. 
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tegraveis na natureza humana, Rousseau registra a especificidade do 
social e passara a defini-lo como uma ordem de fatos heterogeneos 
distintos dos fatos estritamente individuais, porem nao opoe, pela essen- 
cia, as duas categorias (26). Extraindo esse social do humano, sem 
maior interferencia do que a de fatores pertencentes a uma categoria 
ainda mais inferior, como sejam os sucessos cosmicos, Rousseau leva- 
nos a conceber, em toda a extensao moderna do termo, a "emergencia" 
das sociedades . De outra parte, a transformagao resultante na natureza 
humana e um processo irreversivel — como o vemos, de forma inelu- 
divel, no desenvolvimento da razao — e tambem um processo sintetico, 
o qual, uma vez cumprido, nao mais admite as mesmas distingoes iniciais. 
Devemos insistir no ponto, posto que dele se derivam consequencias 
decisivas para a compreensao do papel do contratualismo no siste- 
ma rousseauniano. Inexistindo um conceit© fixo e permanente de in- 
dividuo, torna-se inoperante qualquer esquema convencional formal, que 
se destinasse puramente a tao so a "adigao" das realidades unitarias 
num agrupamento que delas se distinguiria apenas pela pluralidade. Nao 
e o individuo juntando-se ao individuo que faz o grupo; trata-se, para 
Rousseau, de uma transformagao da personalidade que nao se daria na 
ausencia do element© grupal, como tambem nao haveria sociedade sem 
essa transformagao. 

Nao se podera, portanto, aludir ao artificialismo da nogao rousseau- 
niana de sociedades, ainda mesma admitindo-se que a associagao hu- 
mana nao subsistiria se em seu socorro nao viesse a agao voluntaria e 
consciente do homem para Ihe dar estrutura e forma. Robert Derathe ja 
eliminou, pela revisao critica, o pretenso organicismo que Durkheim acre- 
ditou encontrar no pensamento rousseauniano (27), so restando pois atri- 
buir a nogao individualidade humana conteudo bem maior do que o 
reservado ao elemento de compensagao de um sistema dualista. Estamos 
obrigados a recusar, na interpretagao de Rousseau, a existencia de duas 

26 — "Rousseau avait un sentiment tres vif de la specificite du regne social; il le 
concevait tres nettement comme une ordre de faits heterogenes par rapport aux 
faits purement individuels", diz Durkheim (cit., 136), mas o faz para em segui- 
da aludir ao "monde nouveau qui se surajoute". Nao obstante, o mesmo Durkheim, 
no mesmo estudo, tambem d:ssera: "En effet, il parait a Rousseau de touts evi- 
dence que la societe n'a pu etre que la mise en oeuvre des propriaftes caracteristi- 
ques de la nature individuelle. C'est done de celle-ci qu'il faut partir et e'est a 
celle qu'il faut revenir" (ibid., 118). Depois, torna-se menos nitida essa inden- 
tificacao entre o natural e o individual. 

27 — Armand Cuvillier, em nota a Durkheim (cit., 139, n. 9), refere-se a refuta^o de 
Robert Derathe "J.-J. Rousseau et le science politique", cit., "Appendice IV — 
La Theorie organiciste de la societe chez Rousseau et chez ses predecesseurs"; p. 
410-3) onde se anota a banalidade, nos textos do tempo, das imagens organicistas, 
que, como ja assinalara Achille Maistre, nunca passam de "metaphores ou des com- 
paraisons commodes" para melhor indicar a natureza da personalidade moral do 
estado. £ exata a critica; pelo simile organico nao chegaremos a concluir que 
tal personalidade seja "une sorte de substance mysterieuse, etrangere et superieure 
aux elements individuels". Mas dai nao concluiremos, com Robert Derathe e 
Achille Maistre, que "reside seulerrent dans un certain agencement des membres 
qui la composent" essa mesma personalidade moral do estado, de que Rousseau 
trata em outros trechos, nao metaforicos, com maior amplitude do que a indicada 
por estes comentaristas. 
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entidades distintas: um ser natural, o homem considerado individual- 
mente, e um "ser de razao", que seria toda e qualquer formagao social. 
Mais precisamente: nao podemos admitir como identicas a sociedade 
"stricto sensu" e a sociedade civil, que de fato so saberiamos reduzir a 
uma so e mesma realidade se concebessemos itodas as formas sociais 
como de origem artificial e portanto devendo sua existencia e continui- 
dade a constante interferencia do element© convencional (28). Ao pro- 
prio Rousseau aborrece tal simplificagao, como se infere dos muitos 
passos em que deixou caracterizadas duas especies distintas de nexos 
convencionais (29). Um exemplo eloqiiente encontramos no artigo sobre 
a "Economia Politica" que nos oferece, precisamente, um confront© entre 
a sociedade familiar e a politica, dado que toda a parte introdutoria 
desse texto se destina a algo mais do que a refutagao das ideias do 
''cavaleiro Filmer", o que alias Locke ja fizera, repetindo Sidney, e Rous- 
seau apenas refaz, apoiando-se em Locke. Nao haveria, portanto, maior 
interesse em repisar as ideias de Locke, embora se conhega sua influen- 
cia, se nao oferecessem oportunidade a introdugao de enunciados ou con- 
ceitos proprios e novos. Hoje, estes e que haverao de interessar-nos em 
primeiro lugar. 

Nos paragrafos anti-filmerianos que abrem o artigo, temos um 
confronto direto entre a familia e o Estado, mas a comparagao se faz 
tend© em vista, como convinha ao objetivo polemico, distinguir e opor 
o poder do pai ao poder dos magistrados. Efetivamente, o que ai en- 
contramos e o mando do chefe de familia e a autoridade do chefe de 
Estado caracterizados e diferenciados pelas suas origens — "o poder 
paternal, com razao, passa por ser estabelecido pela natureza". . . "a 
autoridade politica, puramente arbitraria quanto a sua instituigao, nao 
pode fundar-se senao em convengoes, nem o magistrado ordenar aos 
outros senao em virtude das leis" — depois, pelos seus fundamentos — "o 
poder paternal [exerce sua agao sobre os filhos] fundado em seu provei- 
to particular". . . "o poder soberano [tern por base] o bem comuna 

28 — Durkheim infelizmente confundiu dois passos — e passos essenc'ais — do ppnsa- 
mento de Rousseau. O "ser de razao" que tomou ao "Fragmento sobre as Dis- 
tin<;5es Fundamentals" (que melhor se caracteriza como uma parte do "Fragmento 
sobre o Estado de Guerra" — Ms. Neuchatel, n. 7856) diz respeito a sociedade civil, 
h organiza^ao estatal e, particularmente, ao corpo politico que "n'etant qu'une 
personne morale n'est qu'un etre de raison" (ed. D.-Bris., 308) . Nao e licito, pois, 
estender tal caracterizagao a grupos desprovidos dessa mesma estrutura politica. 
E Durkheim, nao obstante, o faz ao afirmar que "ce n'est pas seulement le corpa 
politique qui est un etre de raison, mais aussi la famiUe", baseando-se, para 
tanto, num texto em que a familia e o estado sao expressamente opostos ("Con- 
trato", 1, 2). E' que, ja entao, Durkheim identificara, no pensamento de Rous- 
seau, o esquema contratual com o elemento racional, o que nao nos parece au- 
torizado nem pela letra, nem pelo espirito dos escritos. 

29 — Lembremo-nos do potencial de capacidades que Rousseau reconhece no individuo 
antes da condi^ao civil e, mais, daquela indicagao — "voila done toutes nos fa- 
cultes developpes" [. . . ] "voila done toutes les qualites naturelles mises en action** 
— que, no "Disc. Inegal." (Pet., IV, 295), descreve o estagio anterior ao primeiro 
contrato. 
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] a utilidade publica bem compreendida" — e, afinal, pela sua 
inspiragao moral — "os deveres do pai Ihe sao ditados por sentimentos 
naturals". . . "os chefes [estarao atentos ao] que prometeram fazer" 
(30). . Nao obstante, Rousseau aproxima os dois grupos por uma mes- 
ma qualidade basica que, indubitavelmente, nao havera de ser o carater de 
^'ser da razao" que, como acabamos de ver, podera ser atribuido, com 
precisao, a sociedade politica, mas nunca a familia. Notemos, em pri- 
meiro lugar, que nesse trecho as expressoes "pequena familia", que qua- 
lifica a familia propriamente dita, e "grande familia", que denomina o 
estado, vao alem do mero efeito literario. Alem disso, ficamos sa- 
bendo que "a polis ["la cite"] nada possuindo de comum com a familia 
alem da obrigagac, que tern seus chefes, de tornar uma e outra felizes" 
(31), estamos em face de duas autoridades completamente diversas O 
mesmo nao se aplica aos grupos considerados em si mesmos, pois de 
inicio sabiamos que "na grande familia [. . . ] todos os membros sao na- 
turalmente iguais" (32). Nao podemos ignorar, portanto, um substrato 
comum — "natural", na linguagem de Rousseau — a ambos esses corpos 
coletivos. Alias, a nogao mais se reforgara se atentarmos em que "a 
pequena familia se destina a estender-se e a resolver-se, um dia, em 
muitas outras familias semelhantes, mas, sendo a grande feita para 
permanecer sempre no mesmo estado, [. . . ] pode-se facilmente provar 
que qualquer aumento Ihe e mais prejudicial do que util" (33), o que 
nos assegura que, sob o poder politico, continua a sociedade a gozar 
duma expansao vegetativa comum a todos os organismos coletivos e, 
mesmo, que deve o poder que a dirige acautelar-se contra fenomenos de 
tal ordem. Percebe-se, pois, que ha, nos grupos humanos, dois tipos 
de liames convencionais: um que consulta a interesses particulares con- 
vergentes e so reforga as tendencias naturals, e outro, arbitrario e fun- 
dado no bem comum, que cria uma organizagao propriamente conven- 
cional, acrescentada a espontanea. Acresce ainda que, permanecendo 
os homens, no primeiro caso, obedientes apenas aos impulses naturais, 
no segundo tipo cs elementos convencionais se ordenam segundo fins 
consciente e voluntariamente propostos, podendo eventualmente tor- 
nar-se necessario coibir a expansao natural do grupo. 

A afirmagao nao constitui novidade. Ao tomar conhecimento das 
"sociedades nascentes", viramos os nucleos familiares, desdobrando-se, 
engendrarem grupos numericamente mais consideraveis. A ideia ja se 
firmara ao ser escrito o artigo sobre a "Economia Politica" e mantem-se 
constante no espirito de Rousseau, como se verifica pelo "Ensaio sobre 

30 — "De rEconomie Polit que" — Pet., IV, 388-9. 
31 — Ibid., 392. 
32 — Ibid., 388. 
33 — Ibid., 389. 



a Origem das Lmguas" (34), mas apresenta-se completa desde o se- 
gundo "Discurso" onde, depois de registrar a instabilidade do grupo fa- 
miliar propriamente natural (35), nao so sabemos que, num primeiro 
momento, "cada familia se tornou uma pequena sociedade, tanto melhor 
unida quanto nela o apegamento reciproco e a liberdade representavam 
os unicos liames, e que nesse passo se estabeleceu a primeira dife- 
renga no modo de vida dos dois sexos, que ate entao nao tinham senao 
um" (36), porem ainda compreendemos como, ao influxo de novas trans- 
formagoes, "os homens, ate entao errantes nos bosques, havendo assu- 
mido uma situagao mais fixa, aproximam-se lentamente, reunem-se em 
diferentes bandos, e formam enfim em cada regiao uma nagao parti- 
cular, unida pelos costumes e pelos caracteres, nao por regulamentos e 
leis" (37). Temos, pois, que Rousseau nao hesitava em discernir, na 
propria familia, dois niveis diversos de uma mesma realidade global, 
ora acentuando-lhe a formagao estritamente biologica que corresponde- 
ria a trama, interindividual mas puramente fisica, dos impulses prima- 
ries, ora interessando-se por descrever-nos como esse arcabougo, vigo- 
roso porem efemero, pode ganhar elementos de continuidade e estabi- 
lidade, num primeiro estagio da consciencia do grupo. Mas, o proprio 
Rousseau incumbe-se de sublinhar que as primeiras diferengas entre 
os mdividuos, que depois se desdobram em diferengas entre bandos e, 
afinal, entre "nagoes", em caso algum obedecem, ao processar-se, a forma 
de convengao propriamente dita, ou melhor, duma convengao da or- 
dem daquela responsavel pelo estabelecimento das sociedades civis. Nao 
vamos ai deparar com a formulagao tacita ou explicita de normas, en- 
quanto ainda ha pouco viamos o aparato legal aparecer como trago 
distintivo do poder do magistrado quando em confront© com a autori- 
dade do pai. Consequentemente, o "convencional", na primeira acep- 
gao, significara tao so e simplesmente um prolongamento do natural 
pelo racional, o que se torna compreensivel e admissivel desde que se ad- 
mita a probabilidade duma espontanea convergencia dos espiritos ao 
se capacitarem das vantagens de uma situagao conhecida e ao desejo de 
continuar a frui-las. A convengao propriamente dita corresponde a um de- 
sejo de dominar o natural, mesmo contrariando-o, por uma organizagao 
voluntariamente instituida segundo valores ja coletivizados e, tacita 
ou explicitamente, traduzida em normas impositivas. 

Trata-se, no primeiro caso, de um tipo de liames nascidos da sim- 
ples consciencia da dependencia mutua e da propria liberdade, produto 

34 — "Quoi done! avant ce temps les hommes naissoent-ils de la terre? les generations 
se succ6doient-elles sans que les deux sexes fussent unis, et sans que personne 
s'entendit? Non: il y avoit des familes, mais il n'y avoit point des nations; il y 
avoit des langues domestiques, ma;s il n'y avoit point des langues populaires; il y 
avoit des manages, mais ii n'y avoit point d'amour". (Chap. IX; Hach., I, 392). 

35 — "...les males et les femelles s'unissoient fortuitement [...] ils se quittoicnt avec 
la meme facilite" [...] "sitot qu'ils [les enfans] avoient la force de chercher 
leur pature, ils ne tardoient pas a quitter la mere elle meme..." (Pet., IV, 252). 

36 — Ibid., 284-5. 
37 — Ibid., 286. 
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legitimo da auto-consciencia formulada em termos relacionais, mas ain- 
da referindo-se a realidade individual. Ha dois pianos, duas faces da 
realidade social e a segunda pode ser tida como um prolongamento con- 
sequente e natural da primeira, nunca parecendo estranha ou indiferente 
a ela. Eis-nos, pois, diante dum primeiro tipo de sociedade fundada na 
comunidade de costumes e caracteres, de um grupo formado espontanea- 
mente e que, se deve algo a convengao, o devera a uma convengao tacita 
e por convergencia, ou melhor, a uma convergencia convencionalizante 
decorrente da semelhanga de atitudes e de impulses, que inutilmente pro- 
curariamos radicar numa consciencia do grupo a diferenciar-se da reali- 
dade do sujeito ou, menos ainda, numa formulagao explicita de regras 
aceitas voluntariamente. Neste ponto impoe-se, mais do que nunca, ter em 
mente o carater conjectural das descrigoes rousseauniana e, por mais 
que pareca tornar-se historica a realidade descrita — como no "Discurso 
sobre a Origem das Linguas" — nao cedermos a tentagao de ordenar 
esses dois tipos de liames convencionais em sucessao cronologica ou evo- 
lutiva. Sao dois tipos, eis tudo. Se o primeiro parece mais primitive, 
menos evoluido, poderemos no maximo considera-lo primario, funda- 
mental, como fizemos com o homem natural na descrigao conjectural da 
formagao da pessoa humana. Mas, tambem como fizemos com o homem 
natural, devemos considerar esse tipo de convengoes primarias como po- 
dendo permanecer operantes em qualquer momento da evolugao social. 
Ate agora mais nao alcangamos do que distinguir a sociedade, em sentido 
lato, da sociedade political a especie nao exclui o genero. 

Frustrado o piano das "Instituigoes Politicas", o "Contrato Socia^, 

passou a ser a obra que Rousseau dedicou explicitamente ao estudo da 
convengao propriamente dita, razao pela qual, ja a partir dos para- 
grafos iniciais do segundo capitulo do livro primeiro, sumaria o que ficou 
dito no "Discurso sobre a Desigualdade" e no artigo sobre a "Economia 
Politica". Ali nao se nota, afora a forma sucinta, qualquer mudanga 
de pensamento. Se Rousseau comega afirmando que "a mais antiga de 
todas as sociedades, e a unica natural, e a da familia", o adjetivo "natu- 
ral" refere-se ao estado natural, a natureza primaria do homem, como 
alias, o confirma a breve descrigao do temporario apego instintivo dos 
filhos aos pais: "desde que cesse tal necessidade, o liame natural se dissol- 
ve". Assim, pela "liberdade comum [que] e uma consequencia da na- 
tureza do homem", cada um so deve atengao a si mesmo e, chegado o 
individuo a "idade da razao, sendo so ele juiz dos meios aptos a conser- 
va-lo, por isso torna-se seu proprio senhor" (38) — e a vida isolada, auto- 
suficiente, individual do animal homem. Mas, o animal humano dispoe, 
ao menos potencialmente da razao (39) sendo, ademais, livre em sua 

38 — "Du Contrat Social", L.I, C.II; Pet., V, 111. 
39 — A auto-suficienc a inicia-se, aqui, "sitot qu'il est en age de raison". 
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vontade. Dai poder aperceber-se da presumivel vantagem de permane- 
cer ligado ao grupo familiar e, livremente o desejando, assim agir. "Se 
continuam a permanecer unidos, nao e naturalmente, e voluntariamente; 
e a propria familia nao se mantem senao por conven^ao" (40) — o 
trecho e bastante claro para mostrar-nos que "natural", isto e, fundamental, 
e instintivo, se opoe a "voluntario", isto e, a racional e livre, donde pode- 
mos concluir que a resultante "convengao" exprime nao a adogao de qual- 
quer regra comum estatuida explicita ou tacitamente, mas uma com- 
preensao da situagao relacional e uma agao resultante da vontade que, 
coincidentemente comuns a muitos homens, levarao a aludida uniao "pe- 
los caracteres". Importa, pois, distingui-la daquela outra uniao, tambem 
convencional, mas caracterizada "pelos regulamentos e pelas leis", do se- 
gundo "Discurso". 

Em sintese: no pensamento de Rousseau distinguem-se duas acep- 
qdes de convengao, correspondendo, por sua propria essencia e fungao, 
a dois modos da vida social e, correlatamente, a dois pianos da cons- 
ciencia, ou melhor, da natureza humana. Em primeiro lugar, ha uma 
convengao espontanea, uma convergencia convencionalizante nascida da 
confluencia de comportamentos equivalentes, que da continuidade ao 
organismo social surgido, naturalmente, quando o homem supera o estado 
original e, portanto, coadunada a uma auto-consciencia em que se entrela- 
cam a nogao da propria liberdade e o sentimento de apego aos semelhan- 
tes, num equilibrio psico-moral cuja expressao social esta na sociedade 
nascente, tambem ela a representar um meio-termo entre os primeiros 
progresses da desigualdade e a liberdade natural, entre a indolencia pri- 
mitiva e a limitada produgao da industria individual, entre o isolamento 
egoista e as primeiras nagoes. Em segundo lugar, ha uma convencao — 
na inteira significagao do termo — explicita e voluntariamente aceita 
pelos homens, caracteristica da sociedade civil, que vai opor a lei ao pie- 
no arbitrio da autoridade paternal, os compromissos convencionais aos 
sentimentos naturais, o bem comum aos interesses particulares e que, 
nessa desejada superagao do estado de natureza, chegara mesmo a con- 
trariar a dinamica primaria do desenvolvimento vegetative do grupo. 
So nesta segunda especie de convengao e que encontramos, em Rousseau, 
algo correspondente ao pacto dos contratualistas, porem diferindo dele, e 
que mereceria, em determinada acepgao, o qualificativo "artificial" que 
Durkheim aplicou igualmente a todas as formas de organizacao so- 
cial. Ainda assim, nao pode ser entendida como um ajuste de feigao 
juridica, um contrato propriamente dito, pelo qual se firmam certas re- 
gras cuja excelencia foi percebida pelos homens a certa altura de sua 
vida em comum, tal como o desejavam os velhos juristas que a interpreta- 
gao de Durkheim nao chega a desmentir. Pelo contrario, a sociedade ci- 

40 — Ibid. 
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vil emerge, onde ja ha sociedade nascente, como a reagao a um conjun- 
to de fatores e elementos que, embora fujam a eventualidade co^mica, 
sao equivalentes acs responsaveis pelo estabelecimento das primeiras so- 
ciedades. Concebendo-a como resultante de um pacto cuja natureza em 
si mesma nao e boa ou ma, Rousseau no-la apresenta como um termo, 
em si mesmo indiferente, da evolugao do homem. 

Realmente, essa convengao que nas anteriores expressoes do con- 
tratualismo sempre representara o meio de superar males sem outro re- 
medio, no "Discurso sobre a Desigualdade" adquire sentido malefico 
sob a forma da capciosa proposta do primeiro politico, trazendo 
"novos entraves ao fraco e novas forgas ao rico", anulando a liberdade 
natural, consagrando para sempre "a lei da propriedade e da desigual- 
dade" da qual decorre a sujeigao dos homens "ao trabalho, a servidao e 
a miseria" (41). Logo, contudo, sabemos que "nao seria mais razoavel 
crer que os povos de inicio se jogaram entre as maos de um senhor ab- 
solute, sem condigoes e sem remissao" se considerarmos, com efeito, "por- 
que se teriam dado senhores, nao fora para defende-los da opressao e 
para proteger seus bens, suas liberdades e suas vidas que sao, por as- 
sim dizer, os elementos constitutivos de seu ser?" (42). Dai, concluir- 
se que "nao somente os governos nao comegaram pelo poder arbitra- 
rio, que nao passa da sua corrupgao, do termo extreme, e que os leva 
enfim a so lei do mais forte, de que representaram inicialmente o re- 
medio; mas ainda quando assim houvessem comegado, esse poder, sendo 
por natureza ilegitimo, nao pode servir de fundament© aos direitos da 
sociedade, nem consequentemente a desigualdade da instituigao" (43). 
O pacto, por si so, nada diz da legitimidade do poder. Portanto, 
a convengao em si mesma tolerando igualmente um bom e um mau sen- 
tido, abre-se, de imediato, um problema moral com a necessidade de 
estabelecer-se o criterio de distingao entre a utilizagao legitima e a ile- 
gitima desse recurso convencional. Ja sabemos que, para Rousseau, tam- 
bem os problemas morais se inscrevem na evolugao do homem, razao 
porque nessa mesma evolugao e, consequentemente, na propria natu- 
reza humana ira fundar-se o contrato legitimo. Tal o problema da unica 
parte da "Instituigoes Politicas" que chegou a ser desenvolvida: se "o 
homem e livre e em todas as parte se encontra a ferros", como concluia 
o segundo "Discurso" e como literalmente se inicia o "Contrato Social", 
tambem se toma como premissa que "a ordem social e um direito sa- 
grado que serve de base a todos os outros", enunciando-se assim a ques- 
tao fundamental, qual seja a de compreender que "esse direito absoluta- 
mente nao vem da natureza" (isto e: nao decorre de necessidades pri- 

41 — "Disc. Inegal." Pet., IV, 301. 
42 — Ibid., 305. 
43 — Ibid., 312. 
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marias); "funda-se, pois, em convengoes", impondose, portanto, "saber 
qua is sao essas convengdes" (44) . 

Desde o artigo sobre a "Economia Politica" Rousseau dispunha dos 
elementos para resolver o grande problema do pacto social. Nesse texto, 
presumivelmente escrito no mesmo periodo a que se prende o segundo 
"Discurso", temos uma descrigao da vida social que, nao correspondendo 
a solicitagoes do tipo das exigidas pela narrativa conjectural dos progres- 
ses da desigualdade, permite-nos avaliar, com maior precisao, o conceit© 
de sociedade politica sadia. Rousseau partira do simile do 
corpo humano, que ele proprio julga "pouco exato em muitos aspectos". 
Nao obstante, podera descrever por confronto esse outro corpo, "o corpo 
politico" que, 'tornado individualmente, pode ser considerado como um 
corpo organizado, vivo" (45). Deixando de lado as pretendidas impli- 
cagoes organicistas do paralelo (46), preferimos atentar num de seus 
pormenores, escapando, alias, ao estrito confronto entre o corpo humano 
e o da sociedade, qual seja o referente a consciencia das partes e do 
todo. Havendo afirmado que "os cidadaos sao o corpo e os membros 
que fazem mover-se, viver e trabalhar a maquina, e que nao se poderia 
ferir parte alguma sem que de imediato a impressao dolorosa nao se fizesse 
sentir no cerebro, se o animal se encontrar em estado de saude", Rousseau 
acrescenta, imediatamente, que "a vida de um e de outro e o eu comum 
ao todo, a sensibilidade reciproca e a correspondencia interna de todas 
as partes, Venha a cessar essa comunicagao, a desvanecer a unidade for- 
mal, e as partes contiguas a nao pertencerem mais uma a outra senao 
por juxtaposigao — o homem morre ou o estado se dissolve" (47). 

Nesse trecho se patenteia a inteira visao de Rousseau sobre a rea- 
lidade politica enquanto expressao necessaria do social. O nexo funda- 
mental, o liame vital que mantem o grande ser uno, coerente e vivo in- 
dubitavelmente reside na trama de consciencias que se traga entre as 
suas partes constitutivas essenciais, mas que tern sua expressao superior 
na consciencia do todo. Realmente, outra nao pode ser a interpreta- 
gao desse texto em que as partes se mostram conscientes do todo e o 
todo consciente das partes, mas valera sublinhar a insistencia com que 
Rousseau, desejando registrar a importancia de tal reciprocidade. vale-se 
de todos os recursos, desde a expressao idiomatica mais adequada a tal 
relagao — "I'un et Tautre" — ate uma superabundante sinonimia — 
"moi comum", "sensibilite reciproque", "correspondence interne" — para 
deixar bem claro que e o fenomeno global que Ihe parece essencial a ex- 
plicagao do social. Cabe ainda registrar que, tratando especialmente ca 
sociedade civil, isto e, politica, Rousseau nao deixa passar em silencio uma 
diferenga fundamental, qual seja a que vai do estado de saude do orga- 

44 _ "C.S." L.I. C.I; Pet., V, 110. 
45 — "Ec. Pol"; Pet., IV. 393. 
46 — Cf. Derathe e Durkheim, cits. 
47 — Ibid., 393-4. 
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nismo coletivo, em que a injuria a qualquer das partes constitutivas se 
transmite airtomaticamente ao "cerebro", e um estado patologico, legiti- 
mamente presumivel a vista do texto, no qual, se essa transmissao nao se 
processasse, nao estariamos autorizados a concluir que deixasse de existir, 
ainda assim, a ccnsciencia do corpo. 

Efetivamente, no paragrafo seguinte encontraremos novas indica- 
goes sobre um possivel desajuste. Rousseau conceitua mais precisamen- 
te o organism© social, conservando o esquema de uma estrutura viva, 
mas afastando-se da analogia com os seres animados descriitiveis pe- 
la forma fisica autonoma: "o corpo politico, portanto, e tambem um ser 
moral, que tern uma vontade, e essa vontade geral, que tende sempre 
a conservagao e ao bem-estar do todo e de cada parte, e que e a fonte 
das leis, constitui, para todos os membros do estado, em relagao a eles 
e a si proprio, a regra do justo e do injusto". Assim, a vontade geral sur- 
ge como a expressao direta e autentica do grupo, que tambem e seu 
constante objetivo, e jamais podera contrariar os interesses do corpo ou 
dos membros porquanto representa a resultante de sua integragao mu- 
tua. Identifica-se a lei e, enfim, a regra moral — trata-se, sem duvida, 
do termo mais necessario ao pensamento de Rousseau que, por seu in- 
termedio, atinge a sintese final. 

Mantem-se, nao obstante, inalterado o curso da interpretacao 
quando se passa da sociedade nascente a sociedade civil. Novamente 
temos o homem guiando-se, em seu comportamento, pela razao, que 
eztimulos relacionais fecundam e, por suscitarem novos conceitos, levam 
a formulacao de novas necessidades. Novamente encontramos a vida 
grupal a prender o homem na trama das relacoes que Ihe dao uma 
posigao determinada e caracteristica, tal como ele proprio a apreende e 
valoriza. Novamente projetam-se e interpenetram-se, na consciencia in- 
dividual, a nocao das ligagoes com o semelhante e a representacao da 
propria pessoa. De inedito, so um avango interessando ao conteudo da 
consciencia, ou melhor, um novo grau de consciencia se estabelece, modi- 
ficando a configuragao em seu todo e sendo traduzida por um novo tipo 
de convengao. Entre esta convengao, que afinal nada mais e do que 
uma agao ditada pela razao, e aquela outra, peculiar a sociedade nascen- 
te, ha uma diferenga, porem nenhuma mutagao do organismo, nenhum 
"saltus" evolutive. Trata-se, antes, de uma gradagao. De fato, enquanto 
na descrigao da sociedade nascente, tal como vem no segundo "Discurso", 
a ccnsciencia individual se enriqueceu, em relagao ao estagio primitivo, 
na medida em que a representagao unitaria e estanque da propria exis- 
tencia ganhou novas dimensoes ao prolongar-se nas ligagoes com o se- 
melhante, agora, ao chegarmos ao limiar da sociedade politica, encon- 
tramos uma consciencia ainda mais rica e ampla, pois a nogao do pro- 
prio eu e a sua potenciagao pelos contactos interindividuais junta-se a 
representagao do todo social. 
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Exprimindo-se no piano psicologico, o conceito tambem oferece clara 
significagao moral. Correlata a convencao primaria da sociedade nas- 
cente, estabelece-se uma etica fundada na auto-consciencia, puramente 
individual: em seus quadros,. a razao, concebendo necessidades, instiga os 
impulses egoistas, que so se contrabalangarao pelo impulse da piedade na- 
tural posto que a voz da natureza continua a fazer-se cuvir. A vi- 
da em sociedade civil tende a abafa-la e, por isso, os impulses egoistas 
racionais tenderao a expandir-se, motivando o progresso da desigualda- 
de. A liberdad© natural encontra-se agora perturbada e, por sua vez, se 
torna perturbadora. O motor que explicara todo o dinamismo individual 
e posto em contraste com outro motor em diferente processo dinamico 
— mante-los assim, equivaleria a tornar permanente uma contradicao de 
processes, a estimular os progresses da desigualdade. Portanto, a moral 
exigira agora que o homem racional — cuja agao continua a incluir im- 
pulses e sentimentos — se conforme pela vontade geral, nova forma de 
consciencia etica cujo criterio de valores e exterior, social. Some-se este 
aspecto do problema ao que acima anotamos, e chegaremos, consequen- 
temente, a representagao de uma grande estrutura social "artificial", isto 
e, construida racionalmente a semelhanga — desejada ou casual, pouco 
importa — da imagem humana (48). E' a organizagao voluntaria que 
vem sobrejuntar-se a sociedade civil, fundando-se em convengoes e nao 
mais surgindo espontaneamente da natureza, como dira o "Contrato 
Social". 

Reduzindo a uma so realidade a consciencia do todo pelas partes e 
das partes pelo todo, Rousseau capacitou-se ainda a objetivar o princi- 
pal element© exterior do ser social, que e a relatividade de suas concre- 
goes. Sabiamos, do "Discurso", que as sociedades politicas estruturadas 
— os estados — passam a definir-se morfologicamente como unidades 
integras e, pois, individuam-se ao entrar em relagao com seus semelhan- 
tes, como no-lo repete o artigo sobre a "Economia Politica", razao pela 
qual tais entes, nos contactos exteriores, se mantem em verdadeiro esta- 
do de natureza, isto e, entregues ao seu exclusive arbitrio (49). Nao e 
tudo, porem, porquanto "toda sociedade politica compoe-se de outras 
sociedades menores e de diferentes especies, cada uma das quais tern 
seus interesses e maximas". Existe, portanto um relativismo interne, 
cuja importancia maior se torna na medida mesma em que menor se 
faz sua evidencia empirica, pois, alem dos segmentos visiveis "que todos 

48 — Se Durkheim dissera que a organizagao politica e artificial por ser or-ranicista, 
Robert Derathe prefere dizer que ela e organicista por ser artificial. ("Ap. FV", 
cit., p. 412 ) . 

49 — . . ."e'est qu'alors la volonte de I'etat, quoique generale par rapport a ^es membres 
ne Test plus par rapport aux autres etats et a leurs membres, mais devient pour 
eux une volonte particuliere et -ndividuelle, qui a sa regie de justice dans la loi 
de nature; ce qui rentre egalement dans le principe etabli, car alors la grande 
ville du monde devient le corps politique dont la loi de nature est touiours la 
volont6 g^n^rale, et dont etats et peuples divers ne sont que des membres in- 
dividuels" — ("Ec, Pol."; Pet., IV, 394-5) . 
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percebem porque tem uma forma exterior e autorizada", existem outras 
e numerosas realidades de equivalente fungao, posto que "todos os par- 
ticulares que um interesse comum une, compoem outras tantas [socieda- 
des] permanentes ou passageiras" (50). A descrigao abrange, entao, a 
totalidade das formagoes sociais em sua significagao relativa, nao se bas- 
tando com o registro das entidades concretamente definiveis, pois busca 
caracterizar tambem aquelas que se mantem unas gragas, exclusivamente, 
a nexos imateriais. Mais ampla significagao assume ainda o conceito qiuan- 
do, a seguir, o encontramos transposto em termos morais e politicos: "a 
vontade dessas sociedades particulares sempre tem duas relagoes: para os 
membros da associagao e uma vontade geral; para a grande sociedade 
e uma vontade particular, que comumente se mostra reta ao primeiro 
exame e viciosa ao segundo" . . . (51), mesmo que seja moralmente 
sadia do^ ponto-de-vista individual, pois "alguem pode ser devoto pa^dre, 
ou bravo soldado, ou patricio zeloso, e mau cidadao" (52). De 
outra parte, sabemos que a moral de nossa propria sociedade atual nao 
serve para avaliar a de outros grupos, em diferentes lugares e epocas, 
como ja se tornara claro pelo comentario sobre a educagao infantil da 
Lacedemonia (53). Nao ha, para Rousseau, linhas divisorias entre a 
realidade humana, a moral e a polidca, expressoes variadas, porem exa- 
tas e autenticas, de uma mesma relagao natural. Dai a minucia com que 
aborda o possivel falseamento da moral e, em consequencia, da legitimi- 
dade politica nas expressoes da vontade geral, ameagada pelas "delibe- 
ragoes publicas", nem sempre "equitativas", pelo "povo" que pode ser 
"seduzido pelos interesses pessoais" (54), ou mesmo, muito frequente- 
mente, "por uma cisao secreta, por uma confederagao tacita que, em 
favor de vistas particulares, sabe iludir a disposigao natural da assem- 
bleia" (55). Sao impurezas relacionais, obstaculos a verdade moral e 
politica, pois "a vontade mais geral e sempre, tambem, a mais justa, e a 
voz do povo e, efetivamente, a voz de Deus" (56). A moral, portanto, 
alem de revelar-se como uma expressao direta da propria natureza so- 
cial do homem, ainda ha de referir-se, no distinguir o bem do mal, as 
variagoes da dimensao social, transformando-se em maligna ou benigna 
uma mesma agao, nao em razao de seu objeto ou de seu sujeito, mas 
apenas do grupo em cujo seio se processa. Tal criterio estende-se tam- 
bem a conduta individual, pois "desde ja se ve com que facilidade se 
explicam, com a ajuda desses principios, as contradigoes aparentes que 
se notam na conduta de tantos homens. . ." (57). 

50 — Ibid., Pet., IV, 395. 
51 — Ibid. 
52 — Ibid., 395. 
53 — Ibid., 394. 
54 — Ibid., 396. 
55 — Ibid., 397. 
56 — Ibid., 396. 
57 — Ibid., 397. 
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Termo capaz de oferecer-nos a smtese conceitual basica da filosofia 
social e politica, principio realista de uma etica que repele o dogmatismo, 
fecho conclusivo de toda uma concepgao de homem que foge ao meca- 
nicismo empirista, ao formalismo logico e as abstragoes metafisicas — 
a vontade geral pede mais precisa definigao. Tragando-a, Rousseau de- 
vera resolver a antinomia da liberdade e da autoridade. 

Impoe-se "seguir em tudo a vontade geral, mas para segui-la e pre- 
cise conhece-la" (58). Rousseau sabe que tocara a extrema extensao de 
sua concep^ao do homem ao desenvolver a ideia da total racionalizagao 
do social e nao teme sublinhar, ele proprio, as dificuldades dessa trans- 
posigao final, colocando-a literariamente em piano superior as forgas do 
homem. A "mais sublime de todas as instituigoes humanas" capacita a 
criatura a "imitar, ca embaixo, os decretos imutaveis da Divindade" 
e, por isso mesmo, ao apreciar a "arte inconcebivel" porque chegou a tao 
extraordinario resultado, somos levados a acreditar numa "inspira^ao ce- 
leste" (59). Essas expressoes exaltadas, alem do desejado efeito emo- 
cional, igualmente servem para indicar como, neste passo, transcende- 
mos a esfera do puramente individual para defrontar-nos com uma nova 
realidade que nao saberemos reduzir aquele ente limitado e isolado, pos- 
to que comega por impor-se a ele para modificar-lhe a mais Hdima pro- 
jegao no meio ambiente e a maior forga, que e a vontade irrestrita e ope- 
rante. Dai as referencias as regioes celestes, que traduzem a superagao do- 
nivel individual. Dai a comparagao com os decretos imutaveis de Deus, 
que significam a existencia de algo superior a vontade livre dos homens. 
A nova realidade transpoe todos os limites ate agora conhecidos e, cabe 
sublinhar, mesmo o apelo ao "sentido profundo", que nos vinha guiando 
desde o preambulo do "Discurso sobre a Desigualdade", parece agora 
insuficiente: para "seguir em tudo a vontade geral, e precise conhece-la 
e, sobretudo, bem distingui-la da vontade particular, comegando por si 
proprio". Rousseau apressa-se em acrescentar que essa e "distingao sem- 
pre muito dificil de fazer, para a qual so a mais sublime virtude cabe 
fornecer luzes bastantes" (60). 

Coloca-se, assim, a primeira parte do problema, que e buscar no ho- 
mem a vontade geral, mas inevitavelmente se apresenta a outra face, mais 
ampla e mais instigadora, da questao, qual seja enuncia-la em termos 
cuja conotagao abranja a realidade coletiva: "Como para querer e preciso 
ser livre, uma outra dificuldade, em nada menor, esta em assegurar, ao 
mesmo tempo, a liberdade publica e a autoridade do governo" (61). 
Trata-se, sem duvida, de sobrepor a uniao espontanea dos seres vivendo 
em grupo — isto e, a convergencia convencionalizante — uma mais es- 
treita, mais solida e, pois, mais impositiva uniao — verdadeira e comple- 

58 — Ibid., 398. 
59 — Ibid., 399. 
60 — Ibid., 398. 
61 — lb d., 398-9 
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ta convengao — que garanta a vida dos membros do grupo em condigoes 
compativeis com sua natureza e liberdade. O que se deseja e, pois, um 
contrato claramente concebido e ccnscientemente aceito, que nem sem- 
pre implica em normas explicitamente enunciadas, mas que sempre reco- 
bre as simples ligagoes impostas pelas necessidades mutuas na vida em 
sociedade. A nocao, que se repete a saciedade, deixa bem claro, no pro- 
prio texto rousseauniano, que o contrato "stricto sensu" jamais representa 
processo unico ou exclusive na formacao das sociedades, ficando perfei- 
tamente definida a existencia autonoma, embora eventualmente comple- 
mentar, de um piano social e de outro propriamente politico. A primeira 
vista, parece inviavel a conceituagao desse contrato, desde que depen- 
de da combinagao de termos irredutiveis. A finalidade da convengao 
so podera residir no assegurar os bens, a vida e a liberdade de cada um 
pela protegao de todos, mas de imediato se compreende que, para garan- 
tir a inteira liberdade de alguem, certamente sera precise limitar a liber- 
dade de outrem. Para garantir a seu titular aquilo que nao nos pertence, 
far-se-a necessario obrigar-nos pelo menos a abdicar a certas agoes 
e, com isso, mutilar-se-a nossa liberdade, ao menos enquanto a figurar- 
mos no largo sentido da liberdade natural. "Seja com que sofismas se 
possa colorir tudo isso, o certo e que, se puderem constranger minha 
vontade, eu nao sou mais livre, e que nao sou mais senhor de meu bem, 
se qualquer outro pode nele tocar" (62). Por isso, como vimos, so o so- 
bre-humano podera resolver o problema que se apresenta como insoluvel 
para o individuo. 

Rousseau quer saber qual o meio de "sujeitar os homens pa- 
ra torna-los livres" (63), de tal sorte "que obedecam e ninguem mande, 
que sirvam e nao tenham nenhum senhor; tanto mais livres, com efeito, 
quanto, em aparente sujeigao, ninguem perde de sua liberdade senao 
o que possa prejudicar a outrem" (64) . Numa primeira operacao, bus- 
cara a expressao tangivel dessa forga superior aos homens, mas que nao 
os aniquila, e nela, por assim dizer, concretizara a solugao que, a seguir, 
submete a analise. A expressao e, como se sabe, a norma — "fosses prodi- 
gies sao a obra da lei" (65) — porem sua analise nao a levara a frag- 
mentagao logica em seus elementos constitutivos, nem sua definigao ca- 

62 — O texto continua: "Cherdhez les motifs qui ont porte les hommes, unis par leurs 
besoins mutuels dans la grande societe, a s'unir plus etroitemente par des societes 
civiles, vous n'en trouverez point d'autre que celui d'assurer les biens, la vie et 
la liberte de chaque membre par fa protection de tous: or, comment forcer des 
hommes a defendre la liberte de Tun d'entre eux sans porter atteinte a celle des 
autres? et comment pourvoir aux besoins publics sans alterer la propriete parti- 
culiere de ceux qu'on force d'y contribuer?" (Ibid., 399). 

63 — Ibid., 399. O que, no piano etico, Lanson analisou de forma admiravel: "L'anti- 
nomie de la liberte et de la egalite — cheval de bataille, pour ne pas dire dad a, 
de certains critiques — n'est reelle que si on considere les forts. L'egalite de tous 
restrein la liberte de quelques-uns, les forts, ceux a qui la liberte illimite donne 
des chances illimites de succes ou de jouissance. Mais si on considere les faibles   
et ce sont les fa:bles que Rousseau, ne peuple et demeure peuple, aime a consi- 
derer — l'egalite est la garantie de la liberte". (art. cit., p. 26). 

64 — Ibid. 
65 — Ibid., 400. 
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bera numa formula abstrata. Fiel a orientagao metodologica que es- 
bogou, Rousseau analisara a lei no desempenho de suas fungdes e dessa 
analise, que podenamos chamar de funcional, tirara uma visao de sua 
uatureza e importancia. 

A primeira fungao da lei encontra-se no "restabelecer, pelo direito, 
a igualdade natural entre os homens", isto e, faze-los viver de maneira 
tal que a razao, as necessidades mutuas e as solicitagoes da vida social 
nao possam recair no sinistro caminho que conhecemos pela narrativa 
do "Discurso" — por isso, desde que "a lei seja o orgao salutar da von- 
tade de todos", podera dar aos homens "justiga e liberdade" (66). Tra- 
ta-se, logo, de tomar a vontade geral como regra suprema, de tal sorte 
que nada se faga senao em razao dela e por sua forga. Para tanto, im- 
poe-se voltarmos aquela reciprocidade das consciencias que conhecemos 
como inerente ao estagio civil da vida social e, em tais termos, de um 
lado haveremos de ter, na ordem individual, a observancia dos imposi- 
tivos dessa "voz celeste que dita a cada cidadao os preceitos da razao 
publica, e o ensina a agir segundo as maximas de seu proprio julgamen- 
to e a nao estar em contradigao consigo mesmo", enquanto, de outra 
parte, no piano politico teremos que "so a ela tambem e que devem os 
chefes fazer falar quando mandam, porquanto desde que um homem, 
independentemente das leis, pretende submeter outro a sua vontade 
privada, imediatamente sai do estado civil e se coloca, em relagao a 
ele, no puro estado de natureza no qual a obedientia jamais se prescre- 
ve senao pela necessidade" (67). Desaparece a figura do chefe como o 
mais poderoso por natureza ou por fungao. O poder transfere-se a pro- 
pria lei e so em nome dela, no estado civil, poder-se-a impor algo a von- 
tade de outrem. Mas, notemos, essa ordem, essa imposigao vinda de 
cima nao e algo exterior ao individuo desde que, segundo o proprio jul- 
gamento e nunca se pondo em contradigao consigo mesmo, ele devera 
enccntrar em si os preceitos da razao publica. Pela primeira vez na 
historia do pensamento politico, as nogoes de sudito e soberano deixam 
de apresentar-se concretizadas em tais ou quais pessoas, podendo, dora- 
vante, confundir-se numa so pessoa moral porquanto a razao coletiva, que 
ignore essa relagao basica, antes de ser ma ou ilegitima, sera anti-natu- 
ral, anomala, patologica. 

As tres partes especiais do artigo sobre a "Economia Politica", que 
se destinam a estabelecer as "maximas do govern© legitimo ou popu- 
lar", examinam as aplicagoes mais importantes desse principio derivado 
da natureza das coisas. A solugao provisoria, que e a simbolizagao do 
poder politico na lei, ira desdobrar-se na analise funcional da solugao 

66 — Ibid. 
67 — Ibid. Cf., mais abaixo, a conclusao: "Je conclus done que, comme le premier 

devoir du legislateur est de conformer les lois a la volcnt^ fj^nerale, !a premiere 
regie de Veconomie publique est que I'administration soit conforme aux lois" (Ibid., 
403) . 
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definitiva, que e a vontade geral. Conformar as leis com a vontade geral, 
ajustar as vontades particulares a vontade geral, colocar a propriedade 
sob essa mesma vontade geral sao as maximas de governo, ou seja, as 
aplicagoes praticas ou praticaveis do principio teoricamente fixado. A von- 
tade geral, enquanto sintetiza o fundamento de todas as leis e tambem 
o criterio de equidade e justiga que deve prevalecer na ausencia das 
expressoes legais, torna-se uma regra de governo que traduz, em termos 
concretos, a sintese socio-politica, pois nao temos aqui um artificialis- 
mo gratuito em que o homem opera a margem do natural, mas uma 
construgao humana em que a razao, mesmo quando contraria expressa- 
mente tendencias espontaneas do individuo ou do grupo, o faz mediante 
um processo interessando, a um so tempo, a consciencia individual do 
social e a consciencia social do individuo. Quando, equivalentemente, ve- 
mos a vontade geral assumir a fungao de principio etico fundamental 
— "se quereis que a vontade geral se realize, fazei que todas as vontades 
particulares a ela se ajustem; e, como a virtude nao e senao essa con- 
formidade da vontade particular a geral, para dize-lo em uma so pala- 
vra: fazei reinar a virtude" (68) — conviremos em que, na adogao des- 
se criterio moral-social, se enuncia outra sintese, qual seja a integragao 
reciproca dos valores individuals e sociais. Por isso, insistindo no alcan- 
ce de sua proposigao, Rousseau abre alguns paragrafos para indicar a va- 
lia do instrumental educacional que, so ele, pode habilitar os individuos a 
ativa participagao na vida das sociedades policiadas, pois seria inutil a 
construgao estatal na ausencia de homens capacitados a incutir-lhe ani- 
mo. " A patria nao pode subsistir sem a liberdade, nem a liberdade sem 
e virtude, nem a virtude sem os cidadaos: tudo tereis se formades cida- 
daos; sem isso, so tereis maus escravos, a comegar pelos chefes de 
Estado" (69). 

Ja nao podem restar duvidas quanto a permanencia e, pois, quanto 
a feigao puramente interior do estado natural, nem tampouco quanto a 
possibilidade de co-exi£tencia com outros niveis psicologicos. Temos 
agora delineada a agao destinada a integrar o individuo no grupo, atraves 
da adaptagao da consciencia individual a vontade geral, o que no.s indica 
o ajuste dos varies pianos da mesma consciencia a um deles. Tambem 
no que tange a sociedade, vemo-la surgir primeiramente como um des- 
vio do conjecturado isolamento primitivo, mas, desde que se estruturam 
os grupos, logo se torna necessario, paralelamente a adaptagao do indi- 
viduo a vontade geral, um pacto consciente firmado entre seus membros, 
que nao vira substituir, erradicando, senao completar, orientando e con- 
formando, a realidade coletiva basica, o que nos autoriza a supor diferen- 

68 — Ibid., 405-6. 
69 — Ibid., 417. 
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tes pianos de vida grupal, co-existentes (70) e com tendencia a um 
ajuste cuja finalidade se encontra na preservagao da liberdade individual. 
Completa-se, pois, a contribui^ao de Rousseau ao conhecimento do ho- 
mem com uma visao plural, complexa e organica de suas manifestagoes 
interiores e exteriores, englobando ainda suas projegoes relacionais, cujas 
reagoes no ente individual constituem os momentos dialeticos em que 
se realizam as "emergencias" do social e do politico. 

Superam-se, afinal, os obstaculos que haviam limitado o alcance 
dos sistemas anteriores. Recusando-se a reduzir o homem ao animal 
primario e, por igual, negando-se a aceita-lo, tal como o encontrava, defor- 
mado pela civilizagao, Rousseau buscou-lhe a natureza profunda para a 
ela ligar tanto os impulses fundamentais, quanto as possibilidades de 
transformagao e, assim, na mesma criatura, que deixa de ser descrita 
pelo contingente para ser definida pela essencia, iremos encontrar uma 
pluralidade de expressoes, em conflito ou acomodadas, que vao da fera es- 
tupida ao criador das ciencias e das letras. O infra-humano, e tam- 
bem, o supra-humano incluem-se no homem. As velhas antinomias estao 
ultrapassadas, pois ja nao caberia considerar como irredutiveis a autori- 
dade e a liberdade, ou a moral e a politica, agora fundadas num mesmo 
principio e numa mesma realidade. O contrato social deixa de ser o 
passo automatico de um mecanismo cego ou o estratagema discursivo 
de um formalismo dogmatico. Com Rousseau, o contrato sera, ainda, 
uma convengao. Nao mais, porem, a convengao imaginaria que raciona- 
liza o fato consumado. Nem a convengao engenhosa que justifica a acei- 
tagao dum principio. Essa convengao, nao importa quando se fez ou 
como se fez, se e que jamais se fez — nao podendo negar o vigor de suas 
dausulas e o poder com que se nos impoem, so nos resta decifra-las, 
tais como se inscreveram, indelevelmente, na propria natureza humana. 

70 — Isso e explicito no texto dp Rousseau, no qua! v:mos os homens "unidos 
pelas suas necessidades mutuas na grande sociedade" (que, por certo, nao ces- 
sara, depois, de existir) buscarem a uniao mais estreita das "sociedades civis" 
— como tinhamos visto os tra^os da vida natural permanecerem no dcsenvol- 
vimento da "sociedade nascente". Mais ainda: a lei natural impera na "qrande 
pol's" composta pela comunidade dos estados considerados em seus contactos ex- 
temos, como e a lei natural que se volta sempre que se infringe a lei ou, mais es- 
pecialmente, a convengao politica. Afinal, a coexistencia e reconhecida num caso 
concrete: para provar que, na falta de "la raison qui engendre 1'amour-propre" e 
de "la philosophie qui isole", sempre reaparece a piedade, que, por isso, £ dada 
como um "sentiment naturel", Rousseau nao teme demonstra-lo indicando como, 
na sociedade civilizada, quando se digladiam as feras humanas, 'Thomme prudent 
s'eloigne; e'est la canaille, ce sont les femmes des halles qui separent les comba- 
tants, et empechent les honnetes gens de s'entr'egorger" ("Disc.", Pet. IV, 267). 

71 — No Ms. de Neuchatel n.0 7840, Rousseau escreveu, na pagina que defronta a pri- 
meira folha, esta reflexao: "La soci£t£ politique est fondee sur un contrat entre 
ses membres : tacite ou formel, n'importe, il n'existe pas moins virtuellement." 
(D.-Bris., 398, a). 





IV 

ARTIFfCIO E J6GO DA MAQUINA POLITICA 

"Ce n'est qu'apres avoir vu les choses que j'ai eppris k 
les estimer ce qu'elles valent; et quoique dans mes re- 
cherches j'aie toujours trouve satis eloquentiae, sapientiae 
parum, il m'a fallut bien des reflexions, bien des observa- 
tions, et bien du temps, pour detmire en moi I'illusion de 
toute cette vaine pompe sdentifique". PREFACE DU 
NARCISE 

As cnticas de Voltaire ao "Contrato Social" encontraram continua- 
dores (1). Em 1903, Georges Beaulavon ainda se sentia obrigado a 
enfrentar os adversaries da politica de Rousseau (2) para repor o pro- 
blema em seus termos justos, isto e, para insistir em que apenas uma 
diversidade de objetivos praticos, que nao afeta a unidade da concepgao 
fundamental, afasta o "Contrato" dos "Discursos", do artigo sobre a 
"Economia Politica" e da "Carta a D'Alembert". Frequentemente, na 
serie dos escritos politicos, tem-se desejado encontrar uma solugao de 
continuidade, reduzindo-se o "Contrato" a obra meramente acidental 
que nada de comum apresentaria com as anteriores, ou entao tomando-o 
como um texto de contradigao no qual severa revisao definitiva anula 
quanto antes se afirmara. Nesse sentido, nao se trepidou sequer em 
tomar como prova decisiva o depoimento adverse, incontrolavel e 

1 — Quando se repassam as notas de Voltaire ao "C. S." (cf. ed. de Jouvenel) 
toma-se claro que seu intuito, outro nao foi senao o de opor, obstinadamente e 
como se nao coubera discussao, as no^oes do jusnaturalismo classic© a Rousseau, 
que exatamente buscava refuta-Ias ou supera-las. Por exemplo, quando Rousseau, 
demonstra que nao ha uma sociabilidade natural, Voltaire retruca: "C'est tout le 
contraire". . . "Cela est confus et obscur. Ce droit vient de la nature, si la natu- 
re, nous a fait des etres sociables" (I, 1). Se Rousseau diz que a unica so- 
ciedade natural e a familia, Voltaire exclama: "Done ce droit vient de la nature"; 
e se Rousseau indica como mesmo o grupo familial so se continua, para alem da 
necessidade natural, pela convengao, Voltaire reclama; "Mais il faut convenir que 
cette convention est indique par la nature" (I, 11). Ademais, as explosoes de 
pura intolerancia — "confus", "tout cela est faux", "miserable declamation", etc., 
que ainda mais se acirram quando chegamos aos "bon" ironicos — demonstram 
o desejo de submeter um texto a um untverso de pensamento e linguagem que 
nao Ihe e prdprio. 

2 — "S'il faut croire par exemple Benjamin Constant. Lamartine ou Proudhon, ou, 
plus r&remment M. Jules Lemaltre, la politique de Rousseau n'est qu'incoherence 
et mesonge: la politique de Rousseau n'existe pas" — Beaulavon, "Contrat Social", 
("Introd.", 10). As posi^oes politicas e filosoficas tao diferentes destes adversarios 
de Rousseau, longe de demonstrarem uma unanimidade na condena^ao, antes nos 
indicam o mau vezo, tornado moda, de acompanhar-se um esteredtipo critico. 
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suspeito de Dusaulx (3), mas toda a discussao serviu apenas para 
evidenciar que se comegou procurando, nos textos, diferengas e oposigoes 
entre as primeiras obras e o "Contrato", para acabar-ee verificando 
que so no espirito dos criticos se encontravam essa incongruencia e essa 
contradigao por tudo alheias ao pensamento de Rousseau. Aos reparos 
de Beaulavon, desejanamos por nos acrescentar que a pesquisa da pre- 
tensa descontinuidade, processando-se em termos estranhos e, mesmo, 
adversos ao pensamento analisado, impediu estabelecer-se, com o ne- 
cessario rigor, a earsencia e a coerencia de concepgoes que caracte- 
rizam nao apenas as primeiras obras politicas, porem todo o desenvol- 
vimento da filosofia social de Rousseau (4). 

Quando, sem ignorar a importancia do primeiro "Discurso" e da 
"Carta a D'Alembert", analisamos o conteudo fundamental do "Discur- 
so sobre a Desigualdade" e do artigo sobre a "Economia", nestes encon- 
tramos a exposigao genetica da concepgao do homem rousseauniano que, 
tal como sumariamos nos capitulos precedentes, so adquire suas ver- 
dadeiras proporgoes se compreendida como uma plurabdade de expres- 
soes psiquicas correspondendo, simultaneamente, a varias feigoes da per- 
sonalidade e a varios padroes e elementos da organizagao social. Longe, 
contudo, de equivaler a adigao artificiosa de aspectos parciais de uma 
mesma realidade fragmentada pela analise exterior, a concepgao rous- 
seauniana resulta de uma visao sintetica da mesma e unica realidade que 
se exprime, concomitantemente, no piano das manifestagoes psiquicas, 
da condigao social do individuo e das resultantes eticas, so podendo, em 
conseqiiencia, ser apreendida em sua totalidade quando a caracterizar- 
mos pela posigao relacional do individuo vivendo em grupo. E nessa 
definigao do homem inclui-se uma definigao das sociedades, cuja essen- 

3 — Rousseau teria dito: "Quant a tnon 'C. S.', ceux qui se ventent de 1'entendre 
tout entier sont plus habiles que moi: c'est un livre a refaire...". Ora, Dusaulx 
refere-se a frase quando ja nao poderia haver protesto de seu pretenso autor que, 
alem disso, jamais deixou transparecer tal estado de espirito. Pelo contrario, o 
resume que vem no "Emilio" e as referencias da sexta "Carta da Montanha", em 
que pesem possiveis modificagoes, nao demonstram o intuito de refazer o primei- 
ro texto. Mesmo, porem, que se atribua ao depoimento de Dusaulx uma solidez 
que esta longe de ser sua, nele encontrariamos apenas a indicacao, pura o sim- 
ples, de que Rousseau sabia, entao, que dificilmente seria entendido pelos contem- 
poraneos e que Ihe cumpria encontrar tempo para reexpor o mesmo pensamento. 
A proposito de depoimentos, como este, incontrolaveis, cabe lembrar o caso, ainda 
mais estranho, do manuscrito de 32 paginas que teria sido destruido pelo conde 
d'Antraigues (v. Pet. V, 299) . 

4 — Neste ponto, preocupa-nos apenas a critica que deseja ver uma contradigao entre 
o "C. S." e as obras politicas anteriores, mas cabe notar que a acusa^ao de 
incongruencia ja foi atirada a totalidade do pensamento rousseauniano por aque- 
les que, nao alcan^ando o desejo de sintese que caracterizou toda a filosofia de 
Rousseau, condenam-na exatamente por exprimir sinteticamente termos que jul- 
gavam irreconciliaveis. E' o que expoe, com argucia e clareza Paul-L. Leon, nos 
seus "Estudos Criticos" publicados pelos "Archives de Philosophic du Droit et So- 
ciologie Juridique" (1934 a 1938). Lanson anotou como esquematismos bruta- 
lizadores do pensamento de Rousseau reduzem-no a formulas e, abandonando-.se as 
obras, dessas formulas se arrancam contradigbes (art. cit., p. 1-8) . Del Vecchio 
assegura que, se contradigoes ha em Rousseau, sao as peculiares ao proprio espi- 
rito humano (art. cit., p. 304) . Por isso, tern todo cabimento o conselho de 
Bougie para quern a unidade da obra de Rousseau so esta ao alcance dos que 
sao capazes de um "esfor^o de simpatia". 
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cia nao passa, alias, de outra face do mesmo problema. Por isso, em que 
pesem as contribuicoes, dos demais escritos, podemos considerar defini- 
da a filosofia social de Rousseau tal como a encontramos no "Discurso 
sobre a Desigualdade" e no artigo sobre a "Economia Politica". So ca- 
beria, pois, por em causa a continuidade e a coerencia do sistema se, 
porventura, o "Contrato" realmente contrariasse tais afirmagoes funda- 
mentals (5). 

O "Contrato Social" apresenta-se como um complemento dos conhe- 
cimentos ate entao firmados, nao para completa-los nas implicagoes 
doutrinarias, que Rousseau tinha por suficientemente desenvolvidas, se- 
nao para leva-los^ de maneira efetiva e concreta, a aplicagao real. Nes- 
se sentido, e manifesta a intengao de Rousseau, a que ja nos referimos 
anteriormente. Quando ainda planejava atacar o tratado de grande 
porte, que seriam as "Instituigoes Politicas", fala-nos de "uma obra con- 
sideravel na qual se pesariam as vantagens e os inconvenientes de qual- 
quer governo, relativamente ao estado de natureza, e onde se desven- 
dariam todas as feigoes diferentes com que a desigualdade se mostrou ate 
hoje e podera mostrar-se nos seculos futures, segundo a natureza desses 
governos e as evolugoes que o tempo necessariamente Ihes trara (6). Tor- 
na-se evidente que, estabelecido o principio fundamental da relagao neces- 
saria entre a organizagao politica e a natureza basica do homem, impunha- 
se aplica-lo a realidade dos governos, a fim de aferir-lhes as vantagens e 
desvantagens, tendo em conta a variabilidade, em qualquer tempo, des- 
sas manifestagoes da auto-organizagao dos grupos, Neste ponto, poderia- 
mos voltar a anteriores referencias para notar que, desde o primeiro 
momento, Rousseau deseja verificar o que vai de natural — e, pois, de 
legitimo — nas construgoes artificials que dao origem e base aos varies 
tipos de govemo. Mais tarde, o extenso projeto das "Instituigoes" cede 
lugar ao piano mais exequivel do "Contrato", porem nao ha mudanga de 
intuito, nem de orientagao. Rousseau oferece sua suma de "principios 
do direito politico" como "um extrato duma obra mais extensa", um dos 
"diversos trechos que se poderia tirar do que esta feito", de tal sorte in- 
dicando-nos que manteve a ideia inicial contida no texto ja redigido, 
sendb este apenas seccionado, revisto e reorganizado, para que se apro- 
veitasse, entre os fragmentos concluidos, "aquele [que] e o mais consi- 
deravel e me pareceu menos indigno de oferecer ao publico" (7). E, 
ao terminar o "Contrato", confessa, nas ultimas linhas, que gostaria de 
continua-lo com indicagoes completas sobre questoes de carater ainda 

5 — Dai decoirem, possivelmente, as criticas menos tolerantes como as de Richtie 
— "The 'C. S.' is a book much more talked about than read" — ou de Dreyfus- 
Brisac — "De tous les ecrits de Rousseau, le C. S. est pout-etre celui dont on parle 
le plus et qu'on lit le moins" — as quais faz eco Bonsaquet (Les idees Puliti- 
tiques et Sociales de Rousseau", in "Rev. Metaph. Morale, 1912, p. 329, n. 1). 

6 — "Disc. Desig."; Pet., IV, 321. 
7 — "C. S.", "Avertissement"; Pet., V, 108. 
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mais imediato e concreto — " o direito das gentes, o comercio, o direito 
das guerras e das conquistas, o direito publico, as ligas, as negociagoes, 
os tratados, etc." (8) — como se nao se conformasse com a mutilacao 
do projeto primitive. 

A essas indicagoes explicitas sobre a desejada continuidade do pen- 
samento rousseauniano, poderiamos juntar a evidencia apresentada por 
certas passagens da parte inicial do "Contrato" em que se ccmpendiam, 
por vezes numa frase e ate numa expressao, a essencia de longos de- 
senvolvimentos do seguado "Discurso" ou da "Economia". Bastaia po- 
rem lembrar que o conceito fundamental do "Contrato" e o de vontade 
geral — que, mesmo atingindo a maxima extensao, nao sofre qualquer 
alteragao na forma, sentido ou conteudo — para assinalar como a li- 
gagao entre esse e os primeiros escritcs politicos se estabelece direta e 
substancialmente. Se, pois, no "Discurso sobre a Desigualdade" e no 
artigo sobre a "Economia Politica", fixara-se a descrigao "genealogica" 
da vida do homem em sociedade, as "Instituigoes" representariam um 
trabalho de analise comparativa dos regimes efetivamente realizados 
ou realizaveis a luz dos principios anteriormente firmades, o que nos 
leva a conceituar o "Contrato Social", por todos os motives, como obra 
de aplicagao. E' o proprio Rousseau quern, ja no titulo do livro, nos 
adverte tratarmos, agora, com "principios do direito politico", abando- 
nando o piano das pesquisas de "origem" a que se ativera no "Discurso 
sobre a Desigualdade" (9). 

A renuncia a investigagao teorica torna-se explicita, e ate exage- 
rada, quando, ao proper o problema suscitado pelo homem que nasceu 
em liberdade natural, mas que em tcdos os lugarss suporta o jugo do 
poder politico, pergunta "como se fez essa mudanga?", para respon- 

8 — Ibid., IV, ix; Pet., V, 298. 
9 — "Quant a Rousseau, son propos est autre evidemment que celui de Montesquieu. 

Le sous-titre du Contrat Social le dit assez: Principles du Droit Politique. II s'agit 
done d'un ouvrage de philosophie juridique plutot que de sociologie proprement 
dite. Encore voit-on apparaitre chez Rousseau, precisement peut-etre parce que, 
comme le dit encore M. Davy, il a su profiter de Montequieu, certaines notions 
et certains po'nts de vue que Durkheim ne manque pas de signaler et qui font 
de lui aussi bien qu'il soit davantage toume vers la pratique, un precurseur de 
la sociologie" — Armand Cuvillier, "Avant-Propos", in E. Durkheim, "Montes- 
quieu et Rousseau", cit., p. 8. A apreciagao se deve, confessadamente, a Georges 
Davy, mas este, por sua vez, inspirou-se no proprio Rousseau, que cita: "Le droit 
politique est encore a naltre... Le seul modeme en etat de creer cette science 
eut ete I'illustre Montesquieu. Mas il n'eut garde de traiter de principes du 
droit politique; il se contenta de traiter du droit positif des Gouvernements etablis. 
Et rien au monde n'est plus different que ces deux etudes. Celui pourtant qui 
veut juger sainement des Gouvernements tels qu'ils existent est oblige de les reunir 
toutes deux; il faut savoir ce qui doit etre pour bien juger ce qui est." (ibid., p. 9-10) 
Nao sera, pois, pelo que tomou a Montesquieu, que Rousseau devera passar a ca- 
tegoria de precursor da sociologia, se nao por aquela sintese entre "o que deve 
ser" e "o que e" (ou aquela "filosofia" e "pratica" aludidas por Armand Cuvillier), 
e, mais, por te-la conseguido gragas a referencia a natureza social. Sem duvida, 
como quer Beaulavon, "Montesquieu part des lois reeles et cherche a les expli- 
quer; Rousseau se demande s'il peut y avoir un gouvemement qui convienne a la 
nature de rhomme", mas, tendo explicado essa natureza, fora das leis "mecanicas" 
e dos principios "metafisicos", nao merecera menos por isso o lugar de precursor 
de uma ciencia dos fenomenos sociais e da modificagao que imprimem no com- 
portamento humano. 
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der: "Eu o ignoro" (10). As afirmagoes do "Discurso" por certo nao 
estac ignoradas, nem sequer esquecidas; simplesmente nao cabem aqui. 
Pela mesma razao, sera suprimido o capitulo no qual, como se ve no 
'lManuscrito de Genebra", logo apos a "Advertencia" e antes do que viria 
a ser o primeiro capitulo na versao definitiva, Rousseau trata longa- 
mente da "sociedade geral do genero humano" e, tambem, do direito 
natural, compendiando e desenvolvendo quanto deixara nos escxitos an- 
teriores. No "Contrato", sobejariam tais questoes; torna-se prefenvel 
deixa-las a margem, embora tao bem conhecidas, mesmo porque elas 
de qualquer forma reaparecerao confirmadas em sua verdade funda- 
mental, desde que se transformaram em criterio de julgamento e ava- 
liagao das estruturas governamentais. Por isso, aquele "ignoro" doutri- 
nario, sucede-se uma afirmagao de certeza quando, interrogando-se so- 
bre "o que pode tornar legitima" a importante mudanga, Rousseau afir- 
ma: "Creio poder resolver essa questao" (11). A eufemistica ignoran- 
cia revela-se, afinal, como manifestagao exagerada de modestia e, sobre- 
tudo, de simplificacao expositiva (12). Jamais Rousseau se diria capaz 
de afirmar a legitimidade, isto e, a coerencia com a realidade de um de- 
terminado sistema de governo, se nao se sentisse na plena posse do 
element© cuja falta sempre acusara nos que se arriscavam a cuidar dos 
problemas da autoridade sem antes investigar a natureza profunda 
do "pacto fundamental de qualquer govemo". 

Parece-nos, portanto, cabivel a interpretagao de Beaulavon — em 
que pese a imprecisao com que aplica o qualificativo "historico" ao me- 
todo genetico de Rousseau, para significar o dominante interesse pelo 
"fato", muito embora atenue tal afirmativa com ponderagbes tomadas 
ao proprio texto (13) — posto que seria impossivel conceber-se o "Con- 
trato" como tratando de um "problema historico", ou cuidando do "di- 
reito positive": "o problema enunciado no "Contrato Social e, pois, 
tao abstrato, teorico e geral quanto possivel", mas por ser abstrato e 

10 — "C. S.", I, Pet. V, 110, Schinz pretendeu dai deduzir que o segundo "D.'s-ur- 
so" seria posterior a redagao do "C. S." (art. cit., p. 760) mas nao encontrou 
seguidores. 

11 — Ibid. 
12 — "II en resulte clairement deux choses. D'abord aucune fiction historique ne va 

. etre allegue comme un fait. En second lieu, les obligations sociales de rhomme, 
bien loin d'etre denoncees, vont etre justifiees" (Bonsaquet, cit, p. 329). "Si 
Ton a mal interprete cette doctrine cela provient de ce que beaucoup, parmi les 
successeurs de Rousseau, ccnsiderent commo d'un interet capital la question da 
savoir comment une chose s'est develloppee, au lieu de demander quelle etait la 
signification de cette chose dans son essence" (R. Stammler, cit., p. 385). 

13 — Nao podemos tambem de'xar de ressalvar a compreensio do termo "a priori" com 
que Beaulavon categoriza o metodo do "Contrato" ("Rousseau voulait ^tablir les 
phncipes du droit politique: la mevhode a priori etait done seule 16gitime et seule 
possible" — cit., p. 18). Antes de mais nada, a observa?ao se refere exclusiva- 
mente ao "Contrato", depois de dados os "Discursos" como resultantes de uma 
investiga^ao de origem, de fato (cf. p. 14-5) . A seguir, Beaulavon nropoe exami- 
narmos os principios dessa dedu^ao, o que nos leva de volta aos "Discursos", ou 
pelo menos ao segundo, assim tomando-se menos segura a qualificacao aprioristi- 
ca, posto que voltamos a principios resultantes de uma investigagao do real. Uma 
longa nota (p. 18, nota 3) 6 dedicada a penetra?ao do real pelo "conjectural" rousseau- 
niano, mais reforcando a nossa interpretagao. 
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teorico, o "Contrato Social" por isso nao tem menor interesse pratico 
(14). E esse interesse pratico completa e prolonga o interesse teorico a 
que se atendeu nos escritos anteriores. A continuidade do conteudo dos 
escritos politicos de Rousseau mostra-se, pois, inquestionavel, cabendo 
agora acrescentar que se pode verifica-la, como diziamos inicialmente, 
nao da maneira superficial e exterior ao problema basico como desejou 
insinuar a critica adversa, mas tao so pelos elementos fundamentals 
que se mostram permanentes no pensamento rousseauniano quer ao co- 
gitar sobre as origens da condigao social, quer no procurar a legitimi- 
dade da organizagao politica. 

"Uma regra de administragao" e o escopo pratico, concrete, do 
"Contrato", mas, desde que se apresenta o problema, fica estabelecido 
que nao cabe dicotomia logica entre o que deve ser e o que e. "A fim 
de que a justiga e a utilidade nao se encontrem em nada divididas", a 
regra devera ser "legitima e segura", isto e, atendera aos "homens tal 
como sao, e as leis tais como podem ser", de sorte que jamais se oponha 
" o que o direito permite" ao que o "interesse prescreve" (15). Por is- 
so, nao se procurara ajustar o principio aos fatos, mas, pelo contrario, 
ter-se-a que no principio se contem a verdade superior e geral que de- 
veremos reconhecer na realidade contingente de cada fato. O ponto de 
partida da investigacao esta, portanto, em conceber-se que "a ordem social 
e um direito sagrado que serve de base a todos os demais", desde logo 
se esclarecendo que "esse direito nao vem da natureza; ele se funda, 
pois, em convengoes" (16). Investigar quais possam ser essas conven- 
goes buscando-lhe a legitimidade na propria fungao e a validade na 
propria natureza, sera fixar a regra de administragao mediante a qual 
se pode legitimar a submissao do homem, que nasceu livre, a organiza- 
cao do poder exigida pela vida em sociedade. 

A superioridade da interpretagao convencional da realidade poli- 
tica constitui, para Rousseau, a primeira verdade a demonstrar, pois seus 
conceitos correspondiam a uma posicao original e destinada a substituir 
os principios entao correntes. De fato, nao e apenas o principio contra- 
tual, mas um contratualismo verdadeiramente novo que cumpre firmar. 
A oposigao a Filmer, a Grotius, a Hobbes, ate a Aristoteles, que encon- 
tramos esbogadas em escritos anteriores, reaparece agora ordenada se- 
gundo os varies fundamentos que desejaram esses e outros filosofos 
atribuir ao poder dos governantes. Esmiugadas em suas contradigoes 
logicas e condenadas em seu imoralismo, vao sendo criticadas as teorias 
que buscam a raiz da autoridade politica no poder natural dos pais (17), 
ou tomam a escravidao como um direito legitimo (18) para justificar o 
direito do mais forte (19), ou sua consequencia, o direito de conquista 

14 — Beaulayon, cit., 16. 
15 — "C. S.", I, intr.; Pet., V, 109. 
16 — Ibid., I, i; Pet., V, 110. 
17 — Ibid., I, ii. 
18 — Ibid. 
19 — Ibid., I, iii. 
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(20). Nao sao, contudo, meramente negativas e polemicas essas pagi- 
nas, em que se recapitulam refutagdes anteriores. Entremeiam-nas cer- 
tas afirmagoes que bem compendiadas, poderiam equivaler a uma outra 
recapitulagao, esta positiva, do que se assentara nas obras anteriores, 
como se fora impossivel ignorar aqueles mesmos principios teoricos que 
se pretendera deixar a margem do "Contrato", 

Nao so do erro de Filmer fala-nos Rousseau ao comentar a con- 
cepgao patriarcalista do poder, mas tambem diz-nos como, ao sairmos 
do estado natural para ingressar no estado social, passamos da cate- 
goria dos agrupamentos espontaneos aos voluntaries, o que nos proibe 
opor o social ao natural em sentido lato (21), e tambem como, em sua na- 
tureza basica, o homem se caracteriza pela liberdade nas agoes, por um 
rudimento de razao e pela finalidade consciente da auto-preservagao 
(22), atributos que, em seu conjunto, descrevem a orbita auto-suficien- 
te da agao individual, constituem a essencia comum das criaturas e, por 
isso mesmo, as definem como iguais. As mesmas ideias reaparecem, sob 
outra luz, quando se condena, em Aristoteles, o conceito de uma escra- 
vidao naturalmente justificada, pois dizer-se que ha ai um erro logico 
(23) exprime uma critica formal, mas tambem, e nao menos, a reafir- 
magao da igualdade fundamental e natural de todos os homens (24). 
Assim, quando finalmente chegamos a comprovagao da tese inicial e 
sabemos ser convencional toda ordem social que implique em poder, 
desse modo temos reconstituido o mesmo principio que conheciamos 
do "Discurso" e da "Economia", pois a origem aparentemente artifical 
da autoridade representa apenas a proje^ao, na organizagao politica e 
social, da natureza do proprio homem tal como se completa na vida 
coletiva (25), razao pela qual, ao considerar como unicos operantes 
aqueles principios que obrigam moralmente, Rousseau nao precisa ape- 
lar para qualquer dogma exterior ou superior a sua concepgao (26), 
porquanto, novamente referindo-se a realidade, a propria valoracao eti- 

20 — "A I'egard du droit de conquete, il n'a d'autre fondement que la loi du plus 
fort". "C. S.", I, iv; Pet., V, 121. 

21 — "La plus ancienne de toutes les societes, et la seule naturelle, est la famille"... 
"S'ils continuent a rester unis, ce n'est plus naturellement, e'est volontairement'* 
(I, ii; Pet., V, 111). 

22 — "Cette liberte commune est une consequence de la nature de I'homme. Sn pre- 
miere loi est de veiller a sa propre conservation, ses premiers soins sont ceu* qu'il 
se doit a lui-meme; et, sitot qu'il est en age de raison, lui seul etant juge des 
moyens propres a le conserver, devient par la son propre maltre" — (I, ii; Pet., 
V, 111). 

23 — "Aristote avoit raison, mais il prevoit I'effet pour la cause" (I, ii; Pet., V, 113-4). 
24 — "S'il y a done des esclaves par nature, e'est parce qu'il y a eu des esclaves contre 

nature" (Ibid., 114). 
25 — "Puisque aucun homme n'a une autorit6 naturelle sur son semblable, et puisque 

la force ne produit aucun droit, restent done les conventions pour base de toute 
autorite legitime parmi les hommes" (Ibid., 116). 

26 — "La force est une puissance physique; je ne vois point quelle morality peut resnlter 
de ses effets" (Ibid., 115) — essa afirmacao somada a da inexistencia de base 
natural para qualquer superioridade de um homem sobre outros (cf. nota supra), 
□ao deixa outra altemativa alem da interpreta^ao convencional. 
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ca definir-se-a como uma resultante racional das relagoes interindivi- 
duais. Realmente, ao desenvolver-se a pesquisa da regra "legitima e 
segura", processa-se a identificagao da norma obrigatoria com a con- 
vencao aceita livre e reciprocamente, o que se dara de modo natural des- 
de que, superando seu egocentrismo basico, atinja o homem a cons- 
ciencia de valores superiores ao de sua esfera individual (27) . 

Nao se poderia, contudo, principalmente a vista do que ficou es- 
tabelecido nas obras anteriores, singelamente opor o individuo ao grupo, 
ou o sudito a autoridade, para depois restabelecer a harmonia entre esses 
termos (28). Se, para Rousseau, o homem natural sempre simboliza 
o ser individual, em si mesmo identico aos demais da especie e, pois, sem 
maiores direitos do que os relatives a propria pessoa (29), a conviven- 
cia com os semelhantes perturba e modifica-lhe a coerencia unitaria, 
engendrando situagoes que, forgosamente, haverao de exigir uma 
escolha. Aqueie pacto que em si mesmo reconheceramos como indife- 
rente do ponto de vista moral, corresponde a um piano de desenvolvi- 
mento da personalidade em que os valores se ampliaram e, ate certo 
ponto, se socializaram, de forma que agora cabe distinguir o mau do 
bom contrato, tal como geneticamente se descrevera o primeiro nas 
conjecturas scbre os progresses da desigualdade e, depois, sumariamen- 
te se esquematizara o segundo, em beneficio duma sociedade equili- 
brada, ao perquirirmos os principios de uma legitima economia politica. 
Sequer, pois, o sentido em que devera processar-se a convencionalizagao 
dos liames sociais pre-existentes — sentido esse que, para Rousseau, 
decorre da propria dinamica social, que so ela e responsavel pela fixa- 
cao dos valores eticos — representa um elemento inedito oferecido pelo 
''Contrato Social", pois a nogao ja ficara nos textos que o antecederam. 

Evidenciando-se a perfeita conexao entre os principios fundamen- 
tais adotados no "Contrato" e as conclusoes doutrinarias dos escritos 
anteriores, poderia parecer que nosso estudo estaria complete desde que 
soubessemos se, na aplicacao a realidade, o sistema de Rousseau nao 
sofreu deformagoes ou desvios. Verificada a permanencia dos conceitos 
basicos e sua validade pratica, nada mais restaria a analisar. Nao obs- 
tante, a concepgao convencional chocava-se frontalmente com a nogao — 
entao corrente — de uma sociabilidade natural e Rousseau, embora ata- 
cando os ;defensores dessa ideia no que diz respeito as suas hipotesesi 

27 — Toda essa elaboracao critica parece ter escapado a Duguit, que inclui Rousseau 
entre os "metafisicos" e considera o "C. S." simples "invengao sofistica" (Jean- 
Jacques Rousseau, Kant et Hegel" in "Revue du Droit Publique et de la Science 
Polit que en France et a I'fetranger", abril-setembro 1918, pg. 179). 

28 — Num dos dtades "Estudos Criticos", Paul-L. Leon dedica-se a demonstrar como 
a irredutibilidade das nogoes de autoridade e comunidade nao permit'u a teoria 
da soberania dcsenvolver-se satisfatoriamente antes da sintese rousseauniana. (V. "L'Evo- 
lution de I'idee de la souverainete avant Rousseau" in "Archives de Philosophie du 
Droit et de Sociologie Juridique, 1937, n.0s 3-4 p. 152-185). 

29 —• A nogao pcrsistira sempre, mesmo quando nao e essenc-al ao pensamento expos- 
to. Assim, no cap. IV do livro III do "C. S.", surgem como ainonimas as ex- 
pressoes "pessoa natural" e "homem real" para opor o governante individual ao que 
se incarna numa "pessoa moral e coletiva". 
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acerca da origem do poder, ainda nao o fizera quanto ao principio social 
propriamente dito. E esse principio, realmente, constituia seria objegao. 
Se, de fato, em cada criatura se inscreve, pela mao da divindade ou por 
forga da ordem natural, o designio da vida em comum, torna-se inocua 
qualquer construgao convencional ou, no maximo, representara expressao 
redundante do que ja se conhecia. Para cuidar do problema, Rousseau 
redigiu o famoso capitulo inicial do "Manuscrito de Genebra", depois 
eliminado na versao definitiva do "Contrato" por corresponder a uma das 
indesejaveis digressoes teoricas (30). 

No texto em que tratou "Da Sociedade Geral do Genero Humano", 
Rousseau, para atacar essa sociabilidade que os filosofos supunham in- 
cluida na natureza individual (31), deveu ampliar a extrema medida 
seu proprio conceit© de homem. Os que afirmavam a existencia da so- 
ciabilidade natural, ao explicar como se sentiam os homens espontanea- 
mente impelidos ao agrupamento, apelavam, como e obvio, para um 
elemento comum a todos os individuos, o que no entanto implicava, 
por igual, numa natureza humana una e coerente, cujas tendencias ba- 
sicas nao pudessem sofrer abalos ou modificagoes. Rousseau assinala 
que, admitida a identidade da natureza humana, esta sera de nulo efei- 
to no que conceme a agregagao dos individuos "porque, para os ho- 
mens, tanto ela e um objeto de querela, quanto de uniao" (32). De fato, 
as necessidades naturais e a capacidade individual de satisfaze-las nao 
podem, em si mesmas, ser responsabilizadas pelo sentido, positive ou 
negative, des eventuais contactos com os semelhantes, mesmo porque, 
correspondendo o estado natural a natureza basica do ser unitario 
e nao a um estado pre-social, a resultante normal dos impulses que 
Ihes sao peculiares devera ser, logicamente, o isolamento, a existencia 
estanque que se completa na orbita da auto-suficiencia e da autonomia. 
De outra parte, quando se adota a hipotese dos primeiros contactos agre- 
gadores, esta-se obrigado a concluir, ainda, pela indiscriminagao do sen- 
tido com que haveriam de realizar-se, dada a ausencia, neles, de qual- 
quer orientagao racional ou conteudo moral. Torna-se, pois, inadmissi- 
vel a ideia de uma associagao de homens que proviesse exclusivamente 
da simples conjungao de impulses primaries inerentes aos individuos, 
nao cabendo, portanto, buscar-se a origem da vida grupal em qualquer 
atributo do homem considerado isoladamente. 

30 — "Le seul enonce de ce titre montre qu'il s'agit ici de developpements philooophiques 
qui ne pouvaient trouver place dans le "Contrat". La lecture du chapitre con- 
firme plcinement cette prevision et fait voir, d'ailleurs, que si, dans la forme, il 
est decousu, redondant, parfois meme incorrect et mal diger6, il ne renferme dans 
le fond aucune idee qui n'ait ete beaucoup micux exprimee, soit dans l"'Inegalit6", 
soit dans r"Emile", soit dans r"Encyclopedie". (Dreyfus-Brisac: "Du Contrat 
Social", introd. aos "Appendices", p. 243). Cf. opiniao contr6ria de Sclvni, 

31 — Contra Diderot, por seu verbete sobre direito natural na "Enciclop^dia", dirig a-se 
principalmente Rousseau. 

32 — "Manuscrit de Genebre" ("Appendices", I, in edigao Dreyfus-Br-sac do "Contrato", 
Pahs, 1896, Felix Alcan) I, ii; p. 247. 
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A vida social surge, para Rousseau, como uma condigao nova, "um 
novo estado de coisas" que, contrariando a auto-suficiencia do indivi- 
duo, leva-o a ultrapassar os limites de sua esfera unitaria — transfor- 
mando-a sem destrui-la — para exprimir-se relacionalmente. Podemos, 
por isso, admitir ate a interveniencia de fatores eventuais, pois o que 
importa, no momento da ruptura da orbita unitaria, e a ruptura em si 
mesma — isto e, a transformagao do termo interessado, a mudanga de 
posigao do individuo, e nao o elemento que casualmente a provocou. A 
primeira expressao social do individuo nao inclui, portanto, nenhuma 
determinagao quanto aos objetivos da associagao, mas, pelo contrario, 
considerada em sua essencia, oferece todas as possibilidades. Nessa 
conjuntura, aquela capacidade de discernir e escolher que, no "Discurso 
sobre a Desigualdade", ja distinguia os homens dos animais no estado 
natural, assume o papel de elemento responsavel pela transigao e passa 
a cumprir funcao essencial no processo . Por seu intermedio tor- 
na-se plenamente operante a razao, que agora se enriquece com novas 
perspectivas oferecidas pelas variagoes da posigao do homem em face 
de seus semelhantes, e tambem porque, em decorrencia das relagoes, 
vao-se firmando valores que, sem duvida, servirao de criterios de es- 
colha. Indluindjo a sociabilidade no equipamento /impulsivo 'do ho^- 
mem, estariamos tendendo para um conceito estatico de so- 
ciedade, correspondente a uma sociabilidade sempre a concretizar-se 
mecanicamente, o que se choca com a propria realidade da vida grupal, 
essencialmente evolutiva, tal como Rousseau procurou fixar numa des- 
crigao genetica. Se, para definirmos o homem natural, isto e, para de- 
terminarmos a natureza basica individual, estamos obrigados a concei- 
tua-la como uma unidade coerente e auto-suficiente, capaz portanto de 
atender por seus proprios meios as necessidades que Ihe sao inerentes, 
devemos abrir margem para modificagoes dessa estabilidade conjectu- 
ral. Sem essa possibilidade, reduziremos a vida humana a pura condi- 
gao animal, nao tanto pela irracionalidade duma existencia apenas ins- 
tintiva, mas sobretudo pela incapacidade de conviver em grupos orga- 
nizados. Por outro lado, revelam-se improprias e descabidas todas as 
concepgoes que desejam atribuir ao homem em estado natural — e 
tanto faz, aqui, ter o estado natural por etapa inicial da historia ou por 
condigao basica da criatura — os atributos do ser socializado. Por isso, 
no "Manuscrito de Genebra" Rousseau volta a conceitos ja estabeleci- 
dos para insistir em que "a forga dos homens e de tal forma proporcio- 
nada as suas necessidades naturais e ao seu estado primitive que, por 
pouco que este estado mude e que estas necessidades aumentem, a as- 
sistencia de seus semelhantes se torna necessaria" (33). O equilibrio 
instavel convem, sem duvida, para exprimir a evolugao de um ser que, 
unitariamente bastando-se a si mesmo, pode criar-se tais necessidades 

33 — "Ms. Gen.", I, ii; D.-Bris., 246. 
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novas que deva aceitar como imprescindivel a sua existencia — antes 
auto-suficiente — o convivio dos semelhantes. 

Ultrapassamos, portanto, o ambito da simples incoerencia logica 
dum conceito de sociedade que, definindo-se como um conglomerado 
necessario de seres auto-suficientes, implicaria em clara contradigao de 
termos. A contradigao, de fato e nao so formal, vai tocar a propria natu- 
reza individual que, fechando-se em si mesma, so poderia variar segun- 
do a eventualidade dos fatores do mundo ambiente e, ainda assim, nu- 
ma cadeia puramente fortuita de sucessos imprevisiveis. "E, como 
a existencia relativa dum homem no estado de natureza depende de 
mil outras relagoes que estao em um continue fluxo, ele nao pode jamais 
estar certo de ser o mesmo em dois instantes de sua vida" (34). 
Porque haveriamos, nesses quadros, de supor uma vida social, ou, se- 
quer, uma convergencia de comportamentos como aquela a que alude 
o "Discurso sobre a Desigualdacfe" (35), se neles o homem natural, o 
individuo auto-suficiente se apresenta, por definigao, como um ser que 
ignora a dependencia e, por isso mesmo, se comporta imprevisivelmente 
em face de seus semelhantes? Para veneer a dificuldade, os defensores 
da sociabilidade natural haviam apelado para uma moral igualmente 
natural, especie de patrimonio etico individual prodigalizado por um de- 
signio divino ou, ao menos, pela coerencia da ordem universal. Rous- 
seau rebela-se contra o apelo a divindade, e nao admite a nogao moral 
a priori mesmo quando despida da chancela sobrenatural. 

"Com efeito, se, como o creio (36), as nogoes do grande Ser e da 
lei natural fossem inatas em todos os coragoes, seria bem superflua preo- 
cupagao ensinar expressamente uma e outra. [. . . ] Se nao o fossem, 
todos aqueles a quern Deus nao as deu, estao dispensados de sabe-las" 
(37). Entretanto, para revelar o que se sabia, ou para incutir o que 
nao se sabia, chegou-se sempre a uma religiao particular para cada po- 
vo, o que, sem duvida, anula a pretendida constancia e universalidade 
dos preceitos inscritos na consciencia de cada um e todos o individuos. 
Importa, pois, que "deixemos ao filosofo o exame duma questao que o 
teologo jamais tratou senao em prejuizo do genero humano" (38). 
Contudo tambem o filosofo nao podera apelar, mesmo ignorandb o 
principio divino, para uma moral formulada aprioristicamente pela cons- 
ciencia individual, pois se assim conceituassemos o homem natural e 
"quando seus sentimentos e suas ideias pudessem elevar-se ate o amor 
da ordem e as nogoes sublimes da virtude, ser-lhe-ia impossivel jamais 
fazer uma aplicagao segura desses principios num estado de coisas que 

34 — Ibid., 247. 
35 — Aquele estagio no qual se estabelece . .dans cheque contree une not:on parti- 

culiere, unie de moeurs et de caracteres non par des reglements et des lois, mais par 
le meme genre de vie et d'alimens, et par I'influence commune du climot" ("Disc. 
Inegal.". — Pet., IV. 286). 

36 — "Como o creio" — variante que surge riscada no "Ms. Gen.". 
37 — "Ms. Gen.", I, ii; D.-Bris., 251. 
38 — Ibid., 252. 
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nao Ihe permitiria discernir nem o bem e o mal, nem o probo e o mal- 
vado" (39). O ateismo politico de Rousseau nao implica numa nega- 
gao de Deus, nem sua refutagao da moral natural inclui a oposigao a 
uma ordem da natureza, posto que se destinam, pura e simplesmente, 
a demonstrar a inanidade dos conceitos que buscam no ser individual a 
raiz de realidades a ele superiores. Apela-se para um sentimento hu- 
mano universal e dele se tira a origem da vida em sociedade e as regras 
que deverao orienta-la no sentido do bem comum. Supor uma socie- 
dade de homens independentes e supor uma sociedade de anti-sociais, 
nos quais seria inutil procurar sentimentos ou ideias adequados a vida 
coletiva. Se "e falso que, no estado de independencia, a razao nos leve 
a concorrer para o bem comum por ter em vista nosso proprio interes- 
se", tambem sabemos que "longe de aliar-se o interesse particular ao 
bem geral, eles se excluem um ao outro na ordem natural das coisas, e 
as leis sociais sao um jugo que cada qual deseja sem duvida impor aos 
outros, mas nao carrega-lo ele proprio" (40) . Por isso, Rousseau repe- 
lira, com veemencia, a demonstracao do direito natural tal como a faz Di- 
derot na "Enciclopedia" ao recorrer a aceitagao, pela razao, das vanta- 
gens da regra social. 

Afinal, de maneira explicita e definitiva, Rousseau deixa claro nao 
poder conceber o estado natural tal como o figuravam juristas e filoso- 
fos, pois a simples ideia de convivencia inutilizava o conceito de inde- 
pendencia. "Imperceptivel para os estupidos homens dos primeiros tem- 
pos, perdida para os homens esclarecidos dos tempos posteriores, a feliz 
vida da idade de ouro sempre foi um estado estranho a raga humana, 
ou por te-lo desconhecido quando dele pudera fruir, ou por te-lo perdido 
quando pudera conhece-lo" (41). Se, desenvolvidas pelas rela- 
goes sociais, a razao e a moral conceituam e valorizam "esta 
perfeita independencia e esta liberdade sem regra", tnis nogoes 
chegam-nos quando ja se tornaram de todo irreconheciveis no rruin- 
do real, pois que so as podemos entrever no ambito fechado e equili- 
brado, mas apenas conjectural, da vida absolutamente individual. Trans- 
por essa vida para o ambito social sem considera-la, por isso mesmo, 
transfigurada, representa um contra-senso logico e, sobretudo, uma im- 
possibilidade real, porquanto equivaleria a supor nexos e contactos en- 
tre seres naturalmente adversos a comunicagao e a convivencia estavel, 
e regras comuns onde a moral estaria ausente por definigao (42). Bas- 
taria, para tanto, um sentimento de humanidade, um impulso de apro- 
ximagao dos semelhantes? 

Rousseau detem-se em demonstrar-se que "o termo genero humano 
nao oferece ao espirito uma ideia puramente coletiva, que nao supoe 

39 — Ibid., 247. 
40 — Ibid., 249. 
41 — Ibid., 248. 
42   Ibid., 248. V. todo o trecho que cornpleta a c.ta^ao anterior. 
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qualquer uniao real entre os individuos que o constituem" (43), e ainda 
volta ao panto para demonstrar que mesmo esta nocao, sobre ser recente, 
e um resultado secundario da vida em grupos que estao longe de apro- 
ximar-se da extensao universal: "Voltamos sempre a primeira dificul- 
dade, e nao e senao da ordem social entre nos estabelecida que tiramos 
as ideias daquela que imaginamos. Nos concebemos a sociedade geral 
segundo nossas sociedades particulares; o estabelecimento das pequenas 
Republicas faz-nos sonhar com a grande, e nao comegamos a tornar-nos 
homens senao depois de termos sido cidadaos [...]. O que o racioci- 
nio a tal proposito nos demonstra, confirma-se perfeitamente peios fa- 
tes, e, por pouco que se remonte as altas antiguidades, facilmente se ve 
que as sas ideias do direito natural e da fraternidade comum de todos 
os homens se espalharam bastante tarde e fizeram progresses tao lentos 
no mundo que so o Cristianismo as generalizou suficientemente" (44). 
De tal sorte, o proprio conceito pelo qual se desejara exprimir o prin- 
cipio da vida social, nao passa, ele mesmo, de um produto da vida so- 
cial. Exclui-se, pois, qualquer possibilidade de encontrar-se no indivi- 
duo a explicagao da existencia coletiva. 

Basta que surjam relagoes entre os homens para que se torne inu- 
til qualquer referencia exclusiva a sua natureza basica — desde entao, "a 
doce voz da natureza nao e mais para nos um guia infalivel, nem a inde- 
pendencia que dela recebemos, um estado desejavel" (45). Nao ha, pois, 
nenhum ponto de contacto entre a "idade de ouro" dos filosofos e a 
"sociedade nascente" de Rousseau. A sociedade exige, para surgir, a 
ruptura e a superagao do estritamente individual cujos valores se tor- 
nam, em consequencia, inoperantes, inadequados, ineptos. O erro dos 
que buscaram uma sociedade natural esteve em insistir na transposi- 
<:ao de termos puramente individuals para o piano social e, nisso, repe- 
tiriam a limitagao conceitual e logica de Hobbes que, aparentemente, 
julgavam modificar na medida em que substituiam uma tendencia per- 
versa por outra de sentido benefico. Ora, tornado em si mesmo, o ho- 
mem nao apresenta, para Rousseau, nenhum bem nem qualquer mal, 
posto que suas agoes se orientam simplesmente no sentido da satisfa- 
^ao das proprias necessidades, o que podera eventualmente implicar, ou 
nao, o prejuizo ou o beneficio de terceiro, consequencia puramente oca- 
sional e desprovida de qualquer significagao etica. No pensamento de 
Rousseau, os valores morais so come^am a estabelecer-se quando as ne- 
cessidades, ampliadas e reno^adas, exigem o concurso dos semelhantes, 
a relagao interindividual. 

Em suma, o rigor logico de Rousseau, nem sempre justamente ava- 
liado por seus criticos e que, nesse passo, se apoia na evidencia dos fa- 

43 — Ibid., 248-9. 
44 — Ibid., 253. 
45 — Ibid., 248. 
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tos, proibe conceituar-se a permanencia, em vida social, do homem natu- 
ral integro, isto e, de um individuo constante e permanentemente auto- 
suficiente; a " sociedade geral" dos filosofos e juristas implicava esse im- 
possivel. Ja a "sociedade nascente" de Rousseau traduz o momento de 
transigao em que se estabelecem as novas dimensaes do ser humano, o 
instante dialetico em que a criatura deixa de ser compneendida como 
unidade bastante a si mesma para apresentar-se como um feixe de rela- 
^oes com seus semeihantes, um passo genetico em que a razao, que apreen- 
dera e compreendera a nova situagao, e a moral, que traduzira as regras 
necessarias ao processo relacional, comegam a enunciar-se. Trata-se, en- 
tretanto, de um ponto de passagem ambivalente e, desde o segundo "Dis- 
curso", tanto se apresenta como estado de pacifico equilibrio, quanto 
como campo propicio aos desenvolvimentos iniciais da desigualdade. 
Na mesma vida social encontramos razdes, inicialmente, para ver esbo- 
^ado um mau contrato que dava estrutura duradoura a desiguladade, e,. 
agora, para um bom pacto, fundedo na regra "legitima e segura", como 
nos anuncia o "Contrato Social". Mas, para realizar-se a escolha, torna- 
se necessario um ser cepaz de conscientemente julgar e agir, posto que 
a consciencia individual nao alcanga sozinha esse novo mundo de rela- 
coes, deixando de parecer sabia a doce voz da natureza. Trata-se de 
reconhecer, como faziam os sistemas anteriores, a insuficiencia dos atri- 
butos do simples homem para fornecer explicagao e, consequentemente, 
regras de agao num ambito superior ao individual; mas, reconhecendo-o, 
Rousseau nega-se a algar-se as esferas metafisicas ou a negcr a liberdade 
em favor da autoridade. 

Em resultado,. assume pleno sentido a conceituagao das socieda- 
des como "seres morais". Mais uma vez, Rousseau mantem-se fiel aos 
conceitos anteriormente firmados. E' aquela consciencia do todo pelas 
partes e das partes pelo todo, exposta tao claramente no artigo sobre 
a "Economia Politica", que fornecera o criterio basico para sabermos se 
ha ou nao verdadeira sociedade num agrupamento de homens. Por is- 
so, a uniao de todos os homens naturais, de todos os individuos indepen- 
dentes, que os filosofos conceituavam hipoteticamente, nao poderia ter 
existencia real porquanto sempre Ihe faltaria "esta ligagao das partes 
que constitui o todo", porem, se a supusessemos em diferentes termos, 
"se a sociedade geral existisse mais do que nos sistemas dos filosofos, 
ela seria, como disse, um ser moral que teria qualidades proprias e dis- 

tintas das dos seres particulares que a constituem" (46) . Desse mo do, 
Rousseau chega a enunciar, pels primeira vez, o conceito que — mal- 
grado a inconveniencia de aproximarem-se nogoes desenvolvidas em di- 
ferentes etapas da evolugao dos acontecimentos — somos obrigados a 
reconhecer como muito proximo a nogao do que hoje chamamos de sin- 
tese social. Sequer restara duvida acerca da adequabilidade da denomi- 
nagao moderna ao conceito de Rousseau, pois e ele proprio, embora de ma- 

46 — Ibid., 249. 
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neira implicita, a sugere claramente, assim concluindo o penodo citado:. . . 
"mais ou menos como os compostos quimicos tern propriedades que nao 
herdam de nenhum dos "mixtus" que os compce". Levando adiante a 
afirmagao, alude ainda ao estabelecimento de uma lingua comum (47) 
a todos os membros da sociedade e que seria "o primeiro instrumento de 
sua mutua comunicagao", e a "uma especie de sensorio comum que ser- 
viria a correspondencia de todas as partes", para chegar, afinal, a expli- 
cita reafirmagao da sintese quando assinala que "o bem e o mal publico 
nao seriam somente a soma dos bens e dos males particulares, como nu- 
ma simples agregagao, mas residiriam na ligagao que os une; seriam 
maiores do que esta soma — e, longe de estabelecer-se a felicidadje 
publica sobre a ventura dos particulares e a sua custa (48), ela e que 
seria a fonte desta ultima" (49). 

Tais principios sao expostos, nao ha duvida, na forma condicional 
e indireta que convem a refutagao da hipotese da "sociedade geral doa 
homens", mas isso nao Ihes diminui a importancia no pensamento de 
Rousseau, que por seu intermedio leva a extensao maxima o conceito de 
sociedade. Pelo mesmo motive, pouca ou nenhuma significa9ao dar- 
se-a hoje ao fato de surgirem as passagens comentadas em paragrafos eli- 
minados do capitulo segundo do "Manuscrito de Genebra" que, por sua 
vez, tambem seria suprimido na versao definitiva do "Contrato Social". 
Nao so esse capitulo se destinou inicialmente a refutagao polemica dum 
artigo de Diderot, mas, ainda o texto original das "Instituigoes" deveu 
posteriormente atender as finalidades mais modestas dos "Principios de 
Direito Politico", o que basta para explicar as sucessivas eliminagoes 
sem recorrer-se a hipotese gratuita de um recuo doutrinario de Rousseau, 
pois cabe notar que as id&as assim formuladas nao discrepam do que 
antes vinha da "Economia", nem fogem a intima conexao com o que 
depois se definiu no "Contrato". Neste ultimo, alias, tornam-se fre- 
quentes e necessaries a exposigao os termos "agregagao" e "associagao" 
que o "Manuscrito" registra com precisas conotagoes e cujo sentido se 
firma, decisivamente, na passagem referida (50). 

47 — Embora escapando a nosso objetivo imediato, cabe sublinhar que a origem e 
desenvolvimento das linguas representa importante elemento na evolugao do pen- 
samento rousseauniano, havendo criticos que julgam ser a linguagem a primeira 
instituigao social cuja dinamica Rousseau conseguiu analisar e que assim abriu ca- 
minho para a interpreta<;ao genetics da vida social (cf. Paul-L. Leon, "Rousseau 
et les Fondements de I'Etat Modeme" in "Arch. Phil. Droit", cit., 1934 n.0s 3-4, 
p. 197-238). 

48 — . . ."e a sua custa" — variante registrada por de Jouvenel, que segue Vaughan, 
por^m nao por Dreyfus-Brisac. 

49 — Ibid., 249. V. trecho complete, que, al:6s, aparece riscado no "Ms. Gen.". 
50 — fesse pormenor, importantissimo, parece ter escapado a Durkheim. Assim toma-se 

compreensivel sua interpreta^ao exagerada — o social sobreajuntado ao individual 
— e sua cHtica injusta sobre a falta de ligacao entre o natural e o social, ra- 
xao por que este sempre parecera artificial. Duas sao as realidades grupais em Rous- 
seau: a agregagao espontanea e a associagao voluntariamente regulada. Nao s6 o que 
6 propriamente social promana duma conjuntura natural, numa "emergencia" para 
a qual os fatores eventuais s6 concorrem como catalizadores e a respeito da qua! 
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Antes, contudo, de voltar ao "Contrato", ainda devemos anotar 
uma ultima contribuigao do "Manuscrito de Genebra" que sintetiza, 
completando, a compreensao daquela vontede geral enunciada desde 
o artigo sobre a "Economia". Sempre referindo-se a hipotese da "socie- 
dade geral", que desejava destruir, Rousseau afirma: "que a vontade 
geral seja, em cada individuo, um ato puro do entendimento que racio 
cina, no silencio das paixoes (51), sobre o que o homem pode exigir 
de seu semelhante e sobr^e o que seu iemelhante esita no direito de 
exigir dele, ninguem o negara. Mas onde esta — pergunta — o homem 
que assim possa separar-se de si mesmo e, se o cuidado com a propria 
conservagao e o primeiro preceito da natureza, pode-se forga-lo a de tal 
modo encarar a especie em geral para impor a si mesmo deveres cuja liga- 
gao com sua constituigao particular nao vislumbra?" (52) A natureza so- 
cial nao se sobrejunta, nao se acrescenta a natureza humana, da qual e ape- 
nas uma dimensao, um piano especifico, uma das faces da criatura que 
de inicio consideraramos unitariamente para atender a necessidades ex- ^ 
positivas, porem que somos agora obrigados a encarar na total comple- g 
xidade a fim de preservar sua natureza real. Inutil, descabido e con- o 
trario a realidade sera conceituar-se o homem natural como um ser ^ 
integro e operante, a agir por seus proprios meios na vida social. Tarn- o 
pouco valera tentar impor-lhe regras de uma moral que seja alheia a ^ 
sua propria natureza, que e tambem a natureza de sua sociedade, pois 5 
entao, ignorada a feigao social do homem, reencontra-lo-iamos na intei- o 
reza de sua auto-suficiencia basica e, pois, indiferente ao bem e ao mal: 
"se o cuidado de sua propria conservagao — repitamos a citagao — e o o 
primeiro preceito da natureza", a ideia da "especie em geral" nao pode- S* 
ra impor-se como fonte de deveres senao, pura e simplesmente, como a 
viva contradicao dos mais fortes impulses naturais. Longe, pois, de es- ^ 
tabelecer nexos, teoricos e impostos artificialmente, entre o sentimento 
individual e as regras da vida social, urge encontrar a ligagao real e ativa 5 
entre a morad e a consciencia 'do homem transfigufado socialmen- 5^ 

te. Por isso, na "Economia Politica", a vontade geral identificava-se, ao 
exprimir-se no comportamento individual, com a virtude, isto e, com a 
pratica efetiva das normas apreendidas pela razao desenvolvida social- 

se torna inadequada qualquer referencia a artificialismo, mas ainda a grande 
operacao contratual, que caracteriza a segunda e mais completa realizagao do social, 
que e o politico, nada tera de gratuita porquanto surge como a projegao, nas 
consciencias, daquela realidade fundamental, de sorte a possibilitar a plena ex- 
pressao da sintese coletiva. Para Rousseau, sem duvida, o avan^o contratual e 
um processo consciente e voluntario embora nao necessariamente explicito, mas 
nao podemos esquecer que Rousseau punha a origem da razao e da moral na 
propria vida social que, assim, se acrescentaria a abstragao conjectural do indi- 
vidual, porem nunca a natureza humana /ato sensu. Curioso e significative e que 
Bougie, debatendo o problema com Cassirer, afirme que, por haver Rousseau concei- 
tuado o estado como uma especie de sintese, e que Durkheim "a pu tirer Rousseau de 
son cote". . . 

51 — O "ato puro do entendimento que raciocina no silencio das paixoes", admitido 
"gratia argumentandi", e a formula textualmente empregada por Diderot. 

52 — "Ms. Gen.", I, ii; D.-Bris., 252. 
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mente. Por isso, no "Manuscrito", a questao ainda e saber "como [para o 
homem] seu interesse pessoal exige que ele se submeta a vontade geral" 
(53), isto e, como a regra etica, longe de coagir pela forga de um prin- 
cipio superior e exterior a pessoa humana, nesta se enraiza e passa a 
operar, tal como no homem natural operavam as necessidades. Por isso, 
o "Contrato" visara apontar os preceitos reguladores da realizagao, con- 
creta e explicita, dessa entrega voluntaria do homem individual ao ser 
moral que o absorveu numa sintese que ultrapassa cada uma das esfe- 
ras individuals e tambem a sua soma. Revela-se inutil, inocua, alem de 
falsa, a sociabilidade universal e natural dos filosofos; "por novas asso- 
ciagoes corrijamos, se possivel, a carencia da associagao geral" (54) . 
A razao, afinal, pode conhecer, e o conhecimento da condigao social po- 
dera conduzir a corregao dos erros que afastaram o homem duma liber- 
dade que Ihe e inerente a individualidade, sem compensa-lo com os be- 
neficios que, ao menos em principio, deveramos supor reservados a todos 
pelo bem comum, tal como a vontade geral o formula. Ja dispomos do 
necessario conhecimento; e tempo, pois, de tentarmos a recuperagao. 

De tal modo adquire razao de ser o "Contrato Social" e, em seu 
desenvolvimento, as constantes, embora alegadamente indesejadas, refe- 
rencias aos principios anteriormente estabelecidos. Dai resulta, alias, a 
nova finalidade pratica que imprime orientagao inedita a forma exposi- 
tiva dos "Principios do Direito Politico". Agora, Rousseau procurara 
sempre distinguir, de um lado, o poder que rege o agregado eventual, 
sem regras e sem moral, entregue aos progresses irrefreiados da so- 
ciabilidade espontanea que oferecem campo aberto aos avancos da de- 
sigualdad'e, e, de outra parte, a sociedade de tal forma organizada 
que possibilita a seu governo identificar-se com a expressao de sua pro- 
pria vontade — "Havera sempre grande diferenga entre submeter uma 
multidao e reger uma sociedade. Sejam homens disperses sucessiva- 
mente escravizados a um s<^ e seja qual for seu numero, nisso nao vejo 
mais do que um senhor e escravos, nisso nao vejo, em absolute, um po- 
vo e seu chefe; e, se quiserem, uma agregacao, porem nao uma associa- 
cao — nao ha ai bem publico, nem corpo politico" (55). Para que a 
vida coletiva corresponda a totalidade de transformagoes exigidas pelo 
seu aparecimento e que deverao exprimir o equilibrio natural de um 
processo vivo, nao e possivel concebe-la a partir do isolamento indrvi- 
dual. quer como um fato consumado sob o despotismo, quer como de- 
correncia de uma moral adotada aprioristicamente e em abstrato. Num 
ou noutro caso, que pelos fundamentos se confundem, so teriamos um 
poder que traduz a imposigao puramente fisica de um individuo a ou- 
tro, e, desse modo, admitir-se-ia como norma da agao pratica o que se 

53 — Ibid. 
54 — Ibid., 254. 
55 — "C. S.", I. v; Pet., V, 123. 
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xecusara, teoricamente, como principio de explicagao da realidade. Se 
quisermos que essa superioridade se funde numa verdadeira etica — 
o que se mostraria incompativel com a auto-suficiencia individual — so 
a poderemos buscar onde ela realmente nasce, isto e, nas relagbes entre 
os homens. O conceito convencional nao corresponde apenas a certos 
efeitos desejaveis, mas a propria realidade a que se aplicara. 

A pretensa sociabilidade natural resume-se, pois, em ultima instan- 
cia, a justificagao de fatos consumados, a racionalizagao das agregagoes 
que propiciam o despotismo. Rousseau deseja, na falta de uma impos- 
sivel associagao universal, tirar do conhecimento dessa anomalia o re- 
medio que permitira a organizagao de novas associagoes que, embora 
limitadas pelo seu peculiar particularismo, poderao constituir-se sadia- 
mente equilibradas, organizadas em bases legitimas, moralmente orien- 
tadas (56) . Mesmo os que insistiram na legitimidade de entregar-se um 
povo a um rei, viram-se obrigados, como Grotius, a conceder, de ante- 
mao, a existencia coletiva desse povo que ira deliberar ao menos para 
entregar-se; "antes, pois, de examinar o ato pelo qual um povo elege um 
rei, conviria examinar o ato pelo qual um povo e um povo, porque esse ato, 
sendo necessariamente anterior ao outro, e o verdadeiro fundamento da so- 
ciedade" (57). Retornamos sempre a convengao, que, de tal maneira, na- 
da conserva de comum com qualquer figura juridica contratual, mas se 
configura como a tomada de consciencia da vida coletiva e das modi- 
ficagoes que tal condigao implica. For isso, os individuos, ao enfrentarem 
necessidades que ultrapassam suas forgas naturals, so podem encontrar 
uma nova e maior forga na conjungao das potencias individuals (58), 
e assim se explica a formagao, pura e simples dos agregados hu- 
manos. Impoe-se, pelo simples fato dessa transigao, "encontrar uma 
forma de associagao" — isto e, uma forma politica capaz de dar orga- 
nizagao, estabilidade e moral ao grupo — "que defende e protege, com 
toda a forga comum, a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual, 
cada um unindo-se a todos, nao obedece, portanto, senao a si mesmo e 

56 — . . ."efforcons nous pour tirer du mal meme le remede qui le doit guerir". . . 'Par 
des nouvelles associat:ons, corrigeons, s'il peut, le defaut de 1'association genera- 
le"... "Ms. Gen.", I, ii; D.-Bris., 254. Lanson: "La raison pure peut condaner la 
societe; la raison pratique la respecte" (cit., p. 15). 

57 — "C. S.", I, v; Pet., V, 123-4. Voltamos novamente a convic?ao de que "les 
meilleurs rapports du corps social auraient-ils ete plus clairement etablis, si 1'on 
eut commence par mieux determiner sa nature", que encontramos nas primeiras 
linhas do "Ms. Gen." (D.-Bris., 245). 

58 — V. os tres primeiros paragrafos do cap. VI, 1. I, do "C. S.", onde Rousseau 
supoe os homens chegados ao ponto em que as necessidades superam as possibili- 
dades individuais, tornando-se imprescindivel o pacto que entao apresenta segundo 
sua formula hoje tornada classica. Cf. com o terceiro paragrafo do cap. II, do 
1. I do "Ms. Gen.", que representa seu claro fundamento teorico. Idem o paragrafo 
de esbo^o do capitulo seguinte do mesmo "Ms. Gen." — "sitot que les besoins de 
1'homme passent ses facultes et que les objets de ses desseins s'etendent et se 
multiplient il faut qu'il reste eternellement malhereux ou qu'il cherche a se donner 
un nouvel etre duquel il tire les ressources qui ne trouve plus en lui-meme (D.- 
Bris., 256) — em que se faz a primeira liga^ao entre o prncipio doutrinario 
e a formula pratica, tao citada: "Chacun de nous met en commun". . . etc. 
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-continua tao livre quanto antes" (59). A formulagao e longa, bastante mi- 
nuciosa e, na medida em que antecipa desenvolvimentos ainda desconheci- 
dos, poderia parecer arriscada. Em verdade, nela se resume a totalidade do 
que se estabelecera no "Contrato Social" e portanto, surgindo nos capi- 

tulos liminares logo apos a refuta^ao do que o "Manuscrito de Genebra" 
chamava de "falsas no^oes do liame social", equivale a proposigao da tese 
que, a seguir, se defendera. "Tal e o problema fundamental a que o 
contrato social da solugao" (60). 

Rousseau adianta que "as clausulas deste contrato a tal ponto sao 
determinadas pela natureza do ato (61), que a menor modifica^ao as 
tornaria vas e de nulo efeito; de sorte que, embora talvez jamais tenham 
elas sido formalmente enunciadas, sao as mesmas em todas as partes, 
em todas as partes tacitamente admitidas e reconhecidas". . . (62)i, 
mesmo porque sua violagao equivaleria a volta ao estado natural, isto 
e, a condigao individual. Nao se trata, pois,. de sobrejuntar a natureza 
humana algo que o espirito concebe em elaboragao abstrata. Nem tam- 
pouco de impor a vida coletiva padroes que, por um designio de ordem 
e equilibrio, a inteligencia humana vai tomar de emprestimo ao orga- 

nism© vivo e consciente. O contrato nada mais e senao a transposi- 
gao, para o piano da consciencia, da realidade social e a formulagao 
explicita, em regra racionalmente formulada e voluntariamente aceita, 
do process© natural da formagao dos grupos e da transfiguragao do in- 
dividuo pelas relagoes sociais. Como o unico obstaculo que poderia 
opor-se a esse avango da consciencia e a efetividade dessa regra, encon- 
trar-se-ia nas resistencias egoisticas, nos remanescentes da auto-suficien- 
cia individual que continuassem a operar malgrado os compromissos 
da vida relacional, o contrato completa-se em um so dispositive: "essas 
clausulas, bem entendidas, reduzem-se todas a uma so — a saber: a 
alienagao total de cada associado com todos os seus direitos a toda a 

comunidade" (63). Assim, a aplicagao dos principios a pratica sempre 
representara a simples e direta expressao, em termos de organizagao cons- 
ciente, ou seja, politica, das leis naturais do processo social. E, para 
torna-Ias ativas e operantes, ha a vontade geral. 

Da clausula unica do contrato social — alienagao total do associa- 
do a comunidade — resulta uma unica consequencia — a formagao do 
corpo politico — mas nela se contem toda a organizagao do poder. E' 
da alienagao, de fato, que resulta "em lugar da pessoa particular de ca- 
da contratante", a nova realidade, fruto da sintese consciente, que e "um 

59 — "C. S.", I, vi; Pet., V, 125. 
60 — Ibid. 
61 — E o "ato", aqui, deixa de ser aquele arremedo do contrato juridico entre pessoas 

fisicas, para apresentar-se como a solu^ao consciente dos problemas suscitados pelo 
ato de agrega^ao. Este, por sua vez, e o processo vivo e natural por que aten- 
dern, os membros do agregado, as novas necessidades supra-individuais (cf. cits, 
do "C. S.", cap. iv, e tambem, todo o capitulo v) . 

62 — "C. S.", ibid. 
63 — Ibid. 
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corpo moral e politico", composto pelos membros, mas dispondo, ele 
mesmo, de "sua unidade, seu eu comum, sua vida e sua vontade" (64). 
Ja nao se trata mais da "sociedade nascente", da "nagao" conglomerada 
espontaneamente pelo desdobrar dos pequenos grupos formados ao in- 
fluxo livre da vida natural, porem de uma verdadeira associacao, que 
a agregagao primeira junta voluntaria e conscientemente os elementos 
reguladores da vida em comum. Rousseau estende-se, no texto e em 
nota, para deixar bem claro que essa "cite" (no sentido classic©) nao se 
confunde com o aspecto puramente fisico e ecologico do burgo, capaz 
de oferecer base morfologica ao organismo social, mas insuficiente para 
caracterizar a sua fisiologia, isto e, o seu element© essencial (65). E, por 
encontrar-se na variedade das funcoes a verdadeira essencia do social, 
nao pode haver definigao absoluta dos entes empenhados nas relagoes, 
so cabendo qualifica-los pelas posigoes relativas. O proprio "corpo po- 
litico" comega por assumir as distintas feigoes de "potencia" quando em 
face de outros organismos semelhantes, de "estado" quando se defronta 
passivamente com os membros, e de "soberano" quando, na mesma si- 
tuagao, e ativo. Correspondentemente,, o "povo", que e a coletividade 
dos membros, sera um con junto de "cidadaos" e de "suditos", conforme 
o consideremos participando da autoridade ou submetido as leis. Essa 
discriminagao, tantas vezes anotada e comentada, continua a constituir 
um dos pontos vitais do sistema rousseauniano, pois nele, malgrado as 
restrigoes inerentes a definigao da organizagao politica, assume formu- 

lagao sistematica e possibilidade de aplicagao pratica aquele relativism© 
que acompanhamos desde o "Discurso sobre a Desigualdade". Alias, a 
coerencia com os escritos anteriores e, nesse passo, explicita, pois volta- 
mos as ideias da "Economia Politica" ao lembrarmos que "nao se pode 
ofender o corpo sem que os membros disso se ressintam" (66), sobre- 
tudo porque, ficando bem patente como, nas relagoes reciprocas, sao afi- 
nal os mesmos homens que, em diversas fungoes, entram em contacto 
consigo mesmo, dissolve-se a oposigao entre os impulses naturais e as 

64 — Ibid., Pet., V, 126. 
65 — "Le vrai sens de ce mot [cite] s'est presque entierement efface chez les modernes; 

la pluspart prennent une ville pour une cite, et un bourgeois pour un citoyen. 
11s ne savent pas que les maisonis font la ville, mais que les c toyens 
font la cite [. . .] M. d'Alembert ne s'y est pas trompe, et a bien distingue 
dans son article Geneve, les quatre ordres d'hommes (meme cinq, en y comptaat 
les simples etrangers), qui sont dans notre ville et dont deux seule- 
ment composent la republique. Nul autre auteur fran^ois, que je sache, n'a 
compris le vrai sens du mot citoyen" (Pet., V, 127, nota 1). Aqui a distincao 
se faz — cabe notar — em proveito da maior clareza do conceito de "corpo po- 
litico" . 

66 — No artigo da "Enciclopedia", Rousseau dizia "qu'on ne sauroit blesser [le corps] en 
aucune partie qu'aussitot I'impression douloureuse ne s'en portj au cerveau si 
1'animal est dans un etat de sante", aludindo ainda a "la sensibilite reciproque et 
la correspondence interne de tous les parties". No Manuscrito de Genebra, alent 
da alusao a sintese social — "un etre moral qui aurait de qualites propres et dis- 
tinctes de celle des etre particuliers qui la constituent" — ha ainda a referencia 
a "une sorte de sensorium commum qui survivait a la correspondence de toutes 
les parties". E' indubitavelmente, o mesmo conceito a desenvolver-se e a pre- 
cisar-se. 
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normas eticas: "o dever e o interesse obrigam igualmente as duas par- 
tes contratantes a ajudarem-se mutuamente, e os mesmos homens de- 
vem buscar nessa dupla rela^ao todas as vantagens que dela depen- 
dem" (67). 

Rousseau, no derradeiro passo da superagao da antinomia liber- 
dade-autoridade, consegue imprimir novo sentido ao esquema contra- 
tual. Primeiramente, livrou-o de todo e qualquer conteudo mistico ou 
dogmatico, obrigando-o a transformar-se numa expressao direta, embora 
ainda simbolica, da realidade. Depois, e consequentemente, arrancou-o 
a esteril alternativa de significar o sacrificio da liberdade dos individuos 
a necessidade do poder, ou a limitacao da autoridade visando a preser- 
vagao da integridade moral do siidito. O contrato torna-se, por assim 
dizer, reflexive: agente e paciente, sujeito e objeto da agao contratual 
sao, in concreto, a mesma pessoa. Mas a elevagao do individuo — ou, 
melhor, de todos os individuos — a categoria de soberano, que tantas 
vezes se esbogara na historia do pensamento politico sem adquirir for- 
ma convincente e duradoura, so se tornaria exequivel, com efeito, desde 
que se chegasse a no^ao de sintese social, isto e, desde que se conhecesse 
como, pela simples posicao relacional, o homem se transfigura nos atri- 
butos e na propria natureza, de sorte que, na mesma unidade humana, 
podemos reconhecer duas diversas entidades politicas. 

fisse conceito, que sabe constituir o niicleo vital de seu pensamen- 
to, Rousseau o desenvolvera, em todas as consequencias, no capitulo 
setimo do primeiro livro do "Contrato Social", onde de comum desejam 
apontar pretensas incongruencias logicas e inviabilidades praticas, as cri- 
ticas que, ignorantes da novidade do pensamento rousseauniano, se obs- 
tinam em reduzi-lo a logica dos sistemas anteriores (68). Ora, ao che- 
garmos a esse ponto, ja dispomos de nocoes, que nao so explicam, mas 
exigem a nova configuragao contratual. E' ainda, um "ato de associa- 
gao" que "inclui um compromisso reciproco do publico com os parti- 
culares", mas ja nao se pode ignorar "que cada individuo, contratando, 
por assim dizer, consigo mesmo, se encontra comprometido em dupla 
relacao, a saber: como membro do soberano em face dos particulares, 
e como membro do estado em face do soberano". A primeira, mais facil 
e menos justificada das objegoes que se poderiam opor a tal conceito, o 
proprio Rousseau ja a advinha, pois conhece a dialetioa jurisdicista 
do tempo, e adverte que esse compromisso consigo mesmo nao pode 
ser compreendido stricto sensu, porque "ha grande diferenca entre obrigar- 
se perante si mesmo, e perante um todo de que se faz parte"' (69). Co- 
mo pode o individuo, de forma estavel e efetiva, participar da entidade 

67 — "C. s.", I, vii. Pet., V, 129. 
68 — Que eram sistemas prejudicados por uma antinomia que nao conseguiam resolver. 

Cf. Paul-L. Leon, cit. 
69 — Ibid., Pet.; v, 128. 
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que detem o poder, mas de tal forma que essa participagao e, com ela, 
a liberdade nao cessem desde que se conclua o pacto politico? — eis a 
questao a que Rousseau conseguia oferecer resposta cabal, tomando-a 
a realidade social conhecida, agora, pela sua descrigao genetica. Porque 
esse conhecimento conseguira revelar como se constitui a natureza humana 
e como se transforma ela na trama das relagoes, Rousseau pode asaegu- 
rar so serem legitimas e, ao mesmo tempo, compativeis com a liberdade 
original do homem, as organizagoes que se fundassem numa acao asso- 
ciativa que (estabelece nexos politicos capazes de traduzir os liames 
sociais naturais. "Os compromissos civis [. . . ] sem isso torna-se-iam 
absurdos, tiranicos e sujeitos ao mais enorme abusos" (70). 

Deixa-se de ajustar a ordem politica a feigao estatica do homem 
natural, ou de acomoda-la para assegurar-se o minimo desfiguramento 
da agao da criatura vivendo em sociedade, para preservar o homem 
em todas as suas feigoes e permitir que todas se exprimam de tal forma 
que no proprio homem devera processar-se o ajuste, intoleravel quando 
vindo de fora, entre as necessidades que so podem ser atendidas coleti- 
vamente e os impulses propriamente individuals que. em sintese, corres- 
pondem a liberdade natural. Ora, so se possibilita tal entrosamento quan- 
do o homem se sentir e se conhecer nao so como individuo, mas tambem 
como participe do coletivo. Longe de extinguir ou de atenuar uma dessas 
duas expressoes de sua personalidade — "com efeito, cada individuo po- 
de, como homem, ter uma vontade particular contraria ou dissemelhante 
da vontade geral" — e, mesmo admitindo-se o conflito entre ambas, o 
que importa e garantir que se afirme a vontade geral acima da particular 
— "a fim, pois, de que o pacto social nao seja um vao formulario, ele 
inclui tacitamente esse compromisso, unico que pode dar forca aos de- 
mais, de que quern quer que recuse obedecer a vontade geral, a tanto 
sera coagido por lodo o corpo" — e nisso nao vai uma tirania do ente 
moral, como quiseram ver as criticas do liberalismo do seculo XIX, 
pois apenas se forgara o individuo a manter-se integrado no grupo — 
"o que mais nao significa senao que se o forgara a ser livre, pois tal e 
a condigao que, dando cada cidadao a patria, o garante contra toda a de- 
pendencia pessoal" (71) — e, consequentemente, a manter-se no gozo da 
liberdade. Do mero sentimento de irrestrigao, caracteristico do estado 
de natureza porem definitivamente comprometido pela desigualdade, o 
homem passa a encarecer a preservagao de sua esfera de agao em face 
das ameagas de imposigoes estranhas a sua vontade. Em outras palavras: 
compreende que so continuara livre enquanto permanecer igual aos seus 
semelhantes, e, nesse instante, a liberdade identifica-se com a submissao 
ao poder politico. Dir-se-a destruida a liberdade natural, o que, de fato, 
corresponde a verdade. Contudo, tambem o homem natural, conceitua- 

70 — Ibid., 131. 
71 — Ibid., 130. 
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do em sua natureza basica e apenas nela, como tal pode existir no con- 
vivio social, razao bastante para atribuirmos novo conteudo a sua liberda- 
de, que deixa de ser mero sentiment© para transformar-se num fruto da 
razao, que nao pode mais ser natural e se tornara, portanto, convencional. 

Tal "o artificio e o jogo da maquina politica", mas dai nao se ccn- 
clua que se trata de um esquema tragado arbitrariamente e oferocrdo, 
como o menos mau, aos que desejam fugir a tirania e aos abuses. Ja 
vimos como ele provem da estrutura e da fisiologia das relacoes sociais, 
e pederemos ainda acrescentar que, uma vez realizado, produzira eteitos 
modificadores na natureza humana e na vida social, o que, revelando- 
nos o derradeiro piano em que se exprime o homem, neste nos apresen- 
tara, como inerente a sua personalidade em nova condicao, o conceito 
convencionalizado de liberdade. De fato, o contrato obriga-nos a passar 
do estado de natureza — isto e, do isolamento individual e dos agrega- 
dos espontaneos — ao estado civil, que e a vida social organizada se- 
gundo normas estatuidas, pois so assim tornar-se-a possivel superar o 
equilibrio instavel dos grupos constituidos espontaneamente, nos quais 
os valores individuals permanecem operantes no seio de uma realidade 
social que os ultrapassa. Para o homem, produz-se "uma mudanga mui- 
to nctavel, substituindo em sua conduta o instinto pela justiga, e dando 
as suas agoes a moralidade que antes Ihes faltava" (72). Seu compor- 
tamento passa a obedecer a razao, cujo desenvolvimento depende es- 
sencialmente da nova condigao, e vai sobrepor-se as inclinagoes natu- 
rals de tal sorte que o impulse fisico e o apetite devem submeter-se ao 
dever e ao direito (73). Transpostas a vida politica, a liberdade natu- 
ral, "que so tern por limites as forgas do individuo", e a posse, "que nao 
passa do efeito da forga ou do direito do primeiro ocupante", cederao 
lugar a liberdade civil, convencional, "limitada pela vontade geral", e 
a propriedade, "que so pode fundar-se num titulo positive" (74). Em 
uma palavra, toda a realidade individual e os valores que a ela corres- 
pendem, transfiguram-se em realidade e valores sociais. E esse process© 
resume-se, inteiro, na tomada de consciencia do todo pelas partes, o 
que so acontece quando esse mesmo todo surge como um ser moral, 
isto e, tambem ele dotado de consciencia propria, o que Ihe ensejara 
o conhecimento das partes. Firmou-se a principal nogao da filosofia de 
Rousseau, primeiro, no conhecimento teorico e, agora, na pratica poli- 
tica . Se pode ser compreendida em si mesma, a vida politica nunca, 
de fato, deixa de incluir-se na vida social, de que e mero aspecto espe- 
cial. Eis o que autoriza formulagoes sinteticas como aquela que afirma 

72 
73 
74 

— "C. S.". I. vi i; Pet., V, 131. 
— Ibid. 
— Ibid., 132. 
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com toda a simplicidade: "Nao ha senao um contrato no Estado, que 
e o da associagao: esse, sozinho, exclui qualquer outro" (75). 

O "Contrato Social", uma vez estabelecida tal afirmagao basica, des- 
dobra-se, sistematicamente, como um tratado de arte politica que nao he- 
sitara em tratar dos mesmos "principios" que ate entao se apresentavam 
expostos e demonstrados, pelos varios sistemas, de forma aprioristica e, 
frequentemente, abstrata, mas o fara referindo-se ao conhecimento da rea- 
lidade. A origem do poder, a essencia da lei e uma forma especial de go- 
verno representam os temas favoritos da teoria politica desse seculo e 
do anterior. Rousseau ira reexamina-los. 

Tudo surge, porem, como uma analise da natureza e atributos da 
vontade geral. Estabelecido, no primeiro livro, o que e e como se forma 
esse ente moral, a agao que o caracteriza ao tornar-se operante no meio 
social identifica-se com a lei, como vemos no livro segundo, e o poder, a 
forga inedita surgida onde a natureza nao poderia engendrar novos en- 
tes, aparecera como a resultante concreta da associa^ao, em sintese cria- 
dora, dos membros do corpo politico. O funcionamento da maquina as- 
sim criada se examina no livro terceiro (76) tornando-se desde logo ine- 
vitavel a escolha nao tanto de um melhor tipo de estrutura governamen- 
talf, senao de uma determinada forma de governo particularmente ade- 
quada a fisionomia peculiar de cada povo, desde que respeitada a norma 
fundamental e atendidas as contingencias especiais que cercam o apare- 
Ihamento estatal, como acabamos por ver no quarto e ultimo livro. As- 
sim, superam-se ineludivelmente as nc^oes classicas. 

Rousseau, contudo, nao se dispoe a negar o dogma segundo o qual 
"o que e bem e conforme a ordem, assim o e pela natureza das coisas 
e independentemente das convengoes humanas", como nao refuta a con- 
cepgao segundo a qual seria irrecusavel haver poderes politicos instituidos 
pela forca. Recusando-se ao debate bizantinesco da excelencia filosofica 
de tais principios, deseja apenas significar que nao se justificam legitima- 
mente os governos neles fundados e, portanto, que desaparecerao com a 
forga ou com o dogma que Ihes deu vida. Tambem nao Ihe basta afirmar 
que "toda a jusitga vem de Deus" e confiar, por isso, em que sempre os ho- 
mens serao justos. Tampouco afigura-se-lhe suficiente, para regular acoes 
reciprocas, esperar pelos ditames do foro etico individual tao so porque 

75 — "C. S.", Ill, xvi; Pet., V, 239. Lembremo-nos de que esse contrato sera, indi- 
ferentemente, "tacito ou formal", segundo a "epigrafe" do Ms. 7840 de Neuchatel, 
ja citada. 

76 — Na primeira versao do "Contrato", Rousseau comecava afirmando "qu'il n'y a rien 
d'utile a dire" a proposito das maximas do governo e das regras do direito civil, 
mas que "peut etre les meilleurs rapports du corps social auraient'ils ete plus 
clairement etablis, si Ton eut commence par mieux determiner sa nature". Nao 
se interessa, pois, especialmente, "de 1'administration de ce corps, mais de sa 
constituition. Je le fais vivre, et non pas agir. f. . .] Je mets la machine en etat 
d'aller. D'autres plus sages en regleront les mouvement". (Ms. Gen.", I, i; D.-Bris , 
245-6). 
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"indubitavelmente ha uma justiga universal emanada unicamente da Ra- 
zao" (77). Deixa de interessar a polemica puramente doutrinaria com 
os defensores das diversas filosofias politicas. Rousseau basta-se, agora, 
com apresentar sua propria concepgao, que desejou radicada na essen- 
cia das coisas, como a unica realmente operante ou, pelo menos, aquela 
que ao operar pode ser considerada, a um so tempo, como piagmatica- 
mente funcional e moralmente legitima. O formalismo logico de juristas 
e filosofos e o imoralismo das praticas efetivas da politica perdem todo 
o interesse quando o problema da autoridade e da liberdade passa a 
formular-se segundo a coerencia real dos fatos e atendendo as solicita- 
goes da natureza humana. A essa modificagao do universe de pensa- 
mento, corresponde, sem duvida, uma modificagao do universe de dis- 
curso. For isso, um pensamento que comegara por repelir os fates, des- 
de que adquire a certeza de que suas conjecturas oferecem o sistema 
mais congruente com as evidencias, passa — sem qualquer desvio — 
a apresentar-se como a mais realista das concepgoes podendo, entao, dis- 
pensar ate a critica dos principios adversos. 

Muito embora escape a nosso objetivo especifico o exame porme- 
norizado dos preceitos e observagoes sobre o funcionamento pratico da 
maquina governamental, impoe-se assinalar que no "Contrato Social", 
representando os nexos relacionais o criterio de todas as avaliagoes, mes- 
mo que se continuasse a afirmar que a obra de constituigao de um esta- 
do e artificial (78), na medida em que, ao realiza-lo, o homem da vida 
a algo que anteriormente nao existia, nao poderiamos sustentar tal in- 
terpretagao sem repetir que a arte politica rousseauniana se funda no 
conhecimento da natureza humana e dele jamais se afasta. Nesse sentido, 
em que pese toda critica adversa, o "Contrato Social" e modelar. Domi- 
na-o o cuidado de estabelecer bem claramente as peculiaridades da vida 
social a partir de sua base mais simples e material, atendendo aos proble- 
mas levantados ja pela simples proporgao numerica do povo (79) para 
avaliar a tensao dos liames sociais em razao de sua extensao, examinando a 
dinamica rudimentar desses primeiros organismos coletivos em sua ten- 
dencia a expansao ou retragao (80) ou pela relagao entre os quadros ter- 
ritorials e a grandeza do aglomerado humano (81), para assim esbogar a 
fisionomia do povo apto a legislar. Se, entao, surge a nota ironica em que 

77 _ "C. S ", n, vi; Pet., V, 153. 
78 — "La constitut'on de 1'homme est I'ouvrage de la nature; celle de I'etat est I'ou- 

vrage de I'art" ("C. S.", Ill, xi; Pet., V, 226) — mas a "arte", por sua vex, 
^ obra da transforma^ao do individual pelo social. 

79 — "C. S.", II, ix; Pet., V, 166; "Comme la nature a donne des tenr.es a 'a statu- 
re d'un homme bien conforme, passe lesquels elle nc fait plus que des geants ou 
des nains, il y a de meme, en egard a la meilleure qonstituition d'un Etat, des 
bomes a I'etendue qu'il peut avoir, afin qu'il ne soit ni trop grand pour pcuvoir 
etre bien gouveme, ni trop petit pour pouvoir se maintenir par lui meme. II y 
a dans tout corps politique un maximum de force qu'il ne sauroit passer, e duquel 
souvent il s'eloigne a force de s'agrandir. Plus le lien soc al s'etend, plus il se 
relache; et en general un petit etat est proportionellement plus fort qu'un grand". 
Cf. com caps, viii e *i. 

80 — Ibid., 168. 
81 — Ibid., c. x; 169. 
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a Corsega e apontada como a unica regiao europeia ainda suceptivel 
de organizar-se sadiamente, nao se pode ignorar que a definigao ante- 
rior (82) nos oferece uma avaliagao, pela mediania, do conjunto rela- 
cional sobre que deve sempre assentar-se a construgao politica, antes 
para consolidar o ente social natural, revelando-lhe a coerencia profun- 
da, do que para submete-lo a uma impossivel transformagao inspirada 
por qualquer modelo arbitrario. O conhecimento politico, no pensamen- 
to de Rousseau, jamais foge a duas coordenadas: a lei fundamental, sin- 
tetizada no contrato, e as variantes concretas que um bem fundado re- 
lativismo social nao so reconhece, mas ainda adota como criterios essen- 
ciais para a analise de cada caso particular. 

O complexo relacional natural nao representa apenas a base con- 
dicionadora, porem, ainda e principalmente, o principio de orientagao e 
o objeto da aqao do legislador. Sua arte, fugindo ao artificio, torna-se a 
tradugao racional das condigoes naturais. "O que torna a constituigao 
de um estado verdadeiramente solida e duravel e que — quando as con- 
veniencias sao a tal ponto observadas — as relagoes naturais e as leis 
se concertam sempre sobre os mesmos pontos, e estas ultimas nada mais 
fazem, por assim dizer, do que assegurar, acompanhar, retificar as pri- 
meiras" (83). Por isso, a propria divisao das leis far-se-a, independente- 
mente de qualquer outro criterio, segundo a ordem de relagoes que, ex- 
primindo, venham a reger; "a aQao do corpo inteiro agindo sobre si mes- 
mo, isto e, a relagao do todo com o todo, ou do soberano com o es- 
tado", da-nos a lei politica, enquanto a relagao dos "membros entre si, 
ou com o corpo inteiro" estabelece a lei civil, e, afinal, a "relagao entre 
o homem a lei", que e novidade necessaria a propria organizagao, impoe- 
nos a lei criminal (84). E nao e, sem duvida, simples exigencia do de- 
cantado moralismo de Rousseau o acrescentar que "usos, costumes e, 
sobretudo, a opiniao" constituem a mais importante especie de lei, em- 
bora "nao se gravem nem no marmore, nem no bronze, mas nos cora- 
goes dos cidadaos", pois essas normas, surgidas diretamente das rela- 
goes e por elas consagradas, podem ser tidas como "a verdadeira consti- 
tuigao do estado" desde que representam a mais direta e autentica ex- 
pressao do social e, portanto, a constante referenda e corretivo do poli- 
tico (85). Ademais, referir-se as relagoes fundamentais naturais tor- 
na-se ainda mais importante quando, criando a constituigao novos cor- 
pos e, pois, novas relagoes, a trama se tornara muito complicada, o que 
logo se faz ccmpreensivel se nos lembramos nao so das relagoes entre 
as novas entidades e as anteriormente existentes, senao ainda que, con- 
siderados em si mesmos, tambem os corpos assim criados estarao sub- 

82 — "Quel peuple est done propre a la legislation? Celui qui, se trouvant deja lie 
par quelque union d'origine, d'interet et convention, n'a point encore porte le 
joug de lois; celui qui n'a ni coutumes ni superstitions bien enracines. . eic. 

83 — "C. S.", II, xi; Pet., V, 176; cf. exemplos em todo esse capitulo. 
84 — "C. S.", II, xii; Pet., V, 177-8. 
85 — Ibid. 
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metidos a condigoes relacionais basicas, tais como o numero de mem- 
bros, a tensao e a extensao dos liames, etc., numa quantidade incalcula- 
vel de composigoes possiveis. Em consequencia, Rousseau detem- 
se na apreciagao dessas combinagoes e na analise das variaveis, 
a fim de melhor esclarecer os muitos problemas re-iiiltantes, nao 
trepidando mesmo em esbogar calculos inspirados pelas operagoes ma- 
tematicas que, malgrado todos os seus protestos (85), tern servido a 
seus criticos menos benevolos. De nosso ponto de vista, contudo, inte- 
ressa-nos tao so deixar bem claro que a avaliagao das relagoes e o cons- 
tante criterio que nos permite ajuizar a maior ou menor exequibilidade 
e legitimidade dos governos, a partir de um mesmo principio geral em 
que entram em conexao necessaria a vontade geral, a lei e a legitima 
administragao. (87) 

Rousseau, como vemos, nao deixa de atender aos principais pontos 
em que se nucleiava a teoria politica tal como a recebeu de seus ante- 
cessores. Nao obstante, a importancia — anteriormente decisiva desses 
elementos basicos, de cuja conceituagao dependia o completo desen- 
volvimento do sistema — parece diminuir consideravelmente quando os 
encontramos no pensamento rousseauniano. A soberania, a lei e a for- 
ma de governo continuam a representar indispensaveis nexos sistema- 
ticos, mas nao se pode afirmar que deles dependa essencial e di- 
retamente a totalidade dos desenvolvimentos teoricos, cabendo no- 
tar que, nesse particular, ainda e muito mais sensivel o desmerecimen- 
to do element© formal. Sem duvida, concebe-se que importe menos, 
uma vez estabelecido o relativism© social e politico, aquela es- 
pecie de molde, representado pela "melhor" forma de estado que, nos 
sistemas anteriores, o filosofo cuidava de conformar cuidadosamente a 
construgao teoretica para, depois, aplica-lo a realidade viva que, de tal 
sorte, supunha rigorosamente ajustavel aos principios. Se, contudo, ad- 
mite-se facilmente que, pluralizada nas manifestagoes concretas que va- 
riam segundo as conjunturas, a forma do estado perca sua anterior fun- 
gao de finalidade maxima dei toda a construgao sistematica, me- 
nos explicavel ha de parecer o declinio de importancia que sofrem, na 
teoria de Rousseau, os conceitos de lei e, sobretudo, de soberania. Real- 
mente, ambos, alem de continuarem a representar papel essencial no 
desenvolvimento das ideias que, ligando o "Contrato" as obras anterio- 
res, formam o todo conceptivo que tentamos descrever em sua integri- 
dade e coerencia, ainda surgem como elementos do principio geral que 

86 — "Si, toumant ce systheme en ridicule", etc. . . ."je r^pondrois que je ne prends 
ici ce nombre que pour un exeiriple; que les rapports dont je parle ne se mesurent 
seulement par le nombre d'hommes, mais en generate par la quantity d'action, 
laquelle se combine par des multitude de causes; qu'au reste, si, pour m'exprimer en 
moin des paroles, j'emprunte un moment les termes de la geometric, je n'ignore 
pas cependant que la precision geometnque n'a point lieu dans les quantit^s mo- 
rales" ("C. S." 11, i; Pet. V, 185). 

87 — "J'appelle done r^publique tout 6tat r^gi par des lois, sous quelque forme d'admi- 
nistration que ce puisse etre: car alors seulement I'int^ret public gouverne, et la 
chose publique est quelque chose" ("C. S.", II, vi; Pet., V, 155) . 
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esta na base da construgao politica rcusseauniana, sendo por isso ante- 
riores e indiferentes a consideragao especifica dos casos particulares. 
Quando, porem, na analise dos textos rousseaunianos se tenta toma-los co- 
mo pontos de partida, logo se torna patente que so se podera compreen- 
de-Ios, sem trair a intengao do autor, voltando ao principio geral, a 
verdade fundamental. Ora, onde os sistemas anteriores colocavam um 
dogma, uma entidade metafisica ou uma abstragao, Rousseau apresen- 
ta-nos a realidade, descrita em sua natureza intrinseca e animada pelo 
seu peculiar dinamismo. Haveriam fatalmente de tornar-se menos im- 
portantes aqueles conceitos que antes, sendo principios teoricos, impe- 
ravam sobre todo sistema que deles se deduzisse, porem agora tao so 
refletem um aspecto particular, embora essencial, da realidade, de cuja 
compreensao global passam assim a depender. Essa reversao do pro- 
cesso de conhecer acaba, pois, por revelar-se como responsavel pela 
mudanga da importancia relativa dos elementos doutrinarios no con- 
texto sistematico, em que os juizos de valor passam a depender do co- 
nhecimento do real. 

Cabe, nesta ordem de ideias, uma referencia a atengao dispensada 
ao conceito de vontade geral pela maior parte da critica, sobretudo da- 
quela critica que se recusa a reccnhecer, em sua inteira extensao, a no- 
vidade das ideias de Rousseau. Sem duvida, e da vontade geral que 
se derivam os conceitos, menos genericos, de lei e soberania, que 
ambos vao fundar-se na oposigao dos interesses coletivos aos indi- 
viduais. Nao obstante, o intuito de reduzir a originalidade rcusseau- 
niana a essa unica renovagao conceitual, corresponde, segundo cremos, 
a uma ambiguidade critica que, ao atribuir que Rousseau tenha reno- 
vado o conhecimento politico, deseja contudo preservar o universe de 
discurso dos velhos sistemas. Por maior que seja a importancia da von- 
tade geral — e somos os primeiros a atribuir-lhe funcao capital no sis- 
tema — impoe-se admitir que tal nopao representa o ponto de transicao 
entre o social e o politico, ou, para repetir quanto ate agora afirmamos, 
entre o conhecer a realidade social e o aplicar esse conhecimento ge- 
neric© ao ajuste da organizacao politica voluntaria as peculiaridades de 
cada organismo social espontaneamente gerado pela propria condigao 
humana. So se pode, portanto, tomar a vontade geral como principio, 
a maneira do que sucede no "Contrato", quando supomos conhe- 
cido tudo quanto no conceito de vontade geral fica implicito acer- 
ca da natureza humana e da vida social. Rousseau, ele mesmo, apesar 
de todos os seus protestos de ignorancia, nao trepidou em dedicar a 
melhor parte do livro I dos "Principios do Direito Politico" a rememo- 
ragao, embora sintetica, do que antes ja assentara nas longas descrigoes 
geneticas, e a essa recapitulagao ainda maior espago reservava no "Manus- 
crito de Genebra". Tomar, pois, o conceito de vontade geral como se 
fora suficiente em si mesmo, e sobretudo apreendendo no sen- 
tido vulgar certos elementos imprescindiveis a sua exata compreensao, 
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tais ccmo "interesse particular" e "interesse publico", equivale a desconhe- 
oer toda a trama de conhecimentos em que se apoia essa nogao essencial. 

Do desconhecimento das variacoes sofridas^ em sua funcao siste- 
matica, pelos conceitos hasicos da teoria politica no seculo XVITI, ou 
entao da ambiguidade de uma critica que, embora sensivel ao carater 
inovador das proposi^oes rousseaunianas, insiste em reduzi-las ao uni- 
verse de pensamento dos sistemas anteriores, devem-se. sem duvida, as 
acusacoes de contradigao, ilogicidade ou incoerencia. Sao termos que 
ccnviriam, em primeiro lugar, aqueles que as proferem sem ter perce- 
bido, ou apesar de te-lo percebido, que, diante da obra de Rousseau, 
ou tentamos alcanga-la em sua totalidade indecomponivel ou nao 
chegamos a perceber seu verdadeiro conteudo. 

Valha-nos o reparo para dispensar outras considera^oes ao afirmar- 
mos que, em Rousseau, tambem o esquema contratual assume, como aca- 
bamos de ver em todo este capitulo, acepcao especial. Mesmo tendo 
em conta todos os anteriores esforcos para alicergar a teoria po- 
litica numa concepcao "natural" ou, entao, num realismo que aceitou 
cs limites do menos amplo dos materialismos para fugir a metafisica, 
ainda podemos apresentar Rousseau como o primeiro a valer-se do apa- 
rato contratualista para traduzir a realidade social e, tambem, politica. 
A operagao doutrinaria inicialmente praticada por Hobbes assume, en- 
fim, feigao de verdadeira conquista do conhecimento objetivo. Definin- 
do-se, pela primeira vez, como parte naturalmente integrante e funcio- 
nalmente necessaria do social, o politico pode abandonar todas as refe- 
rencias a principios exteriores a sua essencia, impostos pela forga de en- 
tidades superiores, ou adotados pela gratuidade dos que se atem so ao 
carater obvio dos fatos irrecusaveis. Voltamos a encontra-lo descrito 
como uma "emergencia" do humano e, sobretudo, da condigao social do 
humano, mas longe de chegarmos ao conceito pela abstragao da rea- 
lidade basica e, pois, por uma generalizacao "geometrica" que exclui a 
consideracao do elemento dinamico, nele passamos a encontrar a resul- 
tante do process© iniciado pela ambiguidade etica do social espontaneo 
e dos primeiros ensaios de convencionalizagao tacita pela convergencia 
de atitudes individuals. Em outros termos, o humano-social, que serve 
de base e ponto de partida para a compreensao objetiva do processo na- 
tural, volta a figurar dinamicamente no desenvolvimento superior des- 
se mesmo processo, transformado logica e naturalmente em criterio de 
avaliacao moral. Nada resta do velho contratualismo cuja fidelidade 
ao simile juridico dependia de admitir-se que, por um instante, dispu- 
sesse o homem natural de todas as faculdades e, sobretudo, de todos os 
valores que Ihe caracterizam a vida sob a autoridade politica, para pos- 
sibilitar-lhe conceber a necessidade dessa mesma autoridade, de todo 
adversa a liberdade e a todas as demais condigoes da existencia em es- 
tado de natureza. 
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O contrato — se, a rigor, podemos continuar a falar de contrato 
quando a palavra passa a significar exclusivamente convengao projetada 
no piano das representagoes psiquicas — reduz-se, afinal, numa tomada 
de consciencia, pelo homem, das transformagoes em si proprio resultan- 
tes da integragao social. Defrontamo-nos, por assim dizer, com uma cons- 
ciencia a tornar-se auto-consciente, a dar-se conta de suas proprias di- 
mensoes e, pois, de suas proprias solicitagoes. Rousseau, penetrando as- 
pectos ineditos do conhecimento do homem, conseguiu fixar, em suas 
menores minucias, a natureza ambivalente da consciencia e, sobretudo, 
a possibilidade de projetar-se nessa mesma consciencia a ambivalencia 
que Ihe e inerente, para transformar-se em razao motora e criterio ajui- 
zador dos movimentos de acomodagao reciproca do individual e do co- 
letivo. Chegou a essa revelagao da realidade, partindo, muitas vezes, de 
velhos elementos doutrinarios e, quase sempre, valendo-se de termos ob- 
soletos, mas tais deficiencias do aparelhamento discursivo e, mesmo, 
metodologico, nao o impediram de completar sua conquista, Basta lem- 
brar como a redugao dos valores racionais e eticos a categoria de sim- 
ples produtos sociais, que conhecemos desde seus primeiros passes teo- 
ricos, vem fecundar-lhe a concepgao final, que pode assim superar e, pois, 
erradicar todas as ambiguidades, antinomias e contradigoes que obstavam 
o conhecimento do homem e da sociedade em seu tempo. Se insistimos 
demais na oposigao pretensamente irredutivel dos velhos conceitos de 
libei dade e autoridade, talvez melhor coubesse, ao menos com simples 
alusao, uma referencia a superagao de todas as alegadas imperfeigoes 
que justificavam a distancia entre os principios teoricos e sua realiza- 
gao pratica, pois, agora, ambos os termos derivando-se, objetivamente, 
dtima concepgao de homem em que as necessidades levam a agao e a 
agao cria por seu turno novas necessidades, assim se pode descrever o 
fluxo continuo em que os valores decorrem e ao mesmo tempo estimu- 
lam a vida em sociedade. A moral deixa de firmar-se em base exterior ao 
conceito de homem, mas nao se torna, por isso, menos universal, na medi- 
da em que corresponde a uma necessidade inerente a propria vida do ser 
socializado. De outra parte, essa generalidade nao se identifica com a 
imutabilidade das formulagoes metafisicas, nem se cristaliza numa abs- 
tragao, porquanto a agao ja se define como fundada na consciencia nao 
so da posigao relativa do homem no ambito social, mas tambem do pro- 
prio ser coletivo na relatividade de suas expressoes, tanto do ponto de 
vista intrinseco, que o mostra variando em relagao a outros corpos so- 
ciais que Ihes sao internes ou externos, quanto do ponto de vista extrin- 
seco, que o coloca na dependencia dos fatores contingentes que, em ca- 
da caso, compoem uma diferente conjuntura infra-estrutural e, conse- 
quentemente, explicam a idiossincrasia de cada grupo. 



V 

HOMEM E SOCIEDADE 

II faut etudier la societe par les hommes, et les hommes 
par la societe. EMILE, II 

Repousando todo o pensamento de Rousseau no conhecimento do 
homem, sua analise, se tiver em conta esse dado fundamental ao tratar 
especificamente da organizagao politica, nao pretendera descobrir afir- 
magoes doutrinarias ineditas, porem tac so as consequentes decorren- 
cias do que de inicio se assentara. A coerencia desse pensamento que, 
no sistematizar-se, dispensa ordenagao formal rigida e exaustiva para 
apoiar-se na ligagao organica de suas partes constitutivas, obriga-nos a 
examina-lo, criticamente, tal como nasceu e desenvolveu-se, retracando 
o desenvolvimento vital e necessario que nos leva dos principios funda- 
mentals as ultimas consequencias concretas (1) . 

Nao desejamos negar a legitimidade, nem muito menos os apre- 
ciaveis resultados de outras colocagoes do problema rousseauniano, bas- 
tando-nos com assinalar que a validade e, por igual, a fecundidade de 
tais posicoes criticas se tornam patentes justamente quando por tais 
caminhos se volta ao que ha de basico no pensamento de Rousseau. 
Importa, ademais, evitar que as peculiaridades desta ou daquela apre- 
sentagao analitica acabem por forgar a ampla visao contida nos textos 
a distingoes e limitagoes contrarias a sua indole doutrinaria e prejudi- 
ciais a sua inteira compreensao. Por isso, detivemo-nos na consideragao 
desse novo conhecimento da realidade humana, cuja ambigao integra- 
dora so poderia comparar-se a do humanism© renascentista, se dele 
nao se afastasse, decididamente, ao substituir a orgulhosa supervalori- 
zagao etica da criatura por um oposto sentimento da precariedade da 
realizagao desse ser que, afinal, jamais passa db produto — pouco menos 
do que casual, sempre imprevisto e instavel — duma cadeia de vicissi- 
tudes a qual nao sao estranhos desvios funestos do processo que ten- 
deriamos a considerar natural. 

1 — 6m le Boutroux, depois de assinalar que o exame das sucessivas posicoes assnmidas 
por Rousseau pode superar, pelo estabelecimento de uma linha de continuidade 
evolutiva, a impressao de incongruencia acusada pelos que se detem no exame de 
um so texto, acrescenta: "II me semble que, si 1'on considere suivant cette m^- 
thode I'oeuvre de Rousseau, en rapportant chaque detail a I'ensemble, et en negli- 
geant les exagerations accidentelles, on en degage sans artifice une veritable phi- 
losophic, d'une consistence et d'une unite tres reelles. Cette philosophic n'est pas un 
systheme statique, c'est I'histoire theorique et mythique de I'humanit^" (Remar- 
ques sur la philosophic de Rousseau", in "Revue de Metaphysique et de Morale", 
1912, p. 265-6). 
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Adotando tal orientagao analitica, sabiamos que, ao penetrar o que 
de mais fertil e significative oferece o pensamento de Rousseau em seus 
textos da primeira fase, deveriamos abordar antecipadamente muito do 
que surpreende e impressiona os que preferem comecar pelo "Contrato 
Social". De fato, a filosofia politica rousseauniana, pelo menos a partir do 
"Discurso sobre a Desigualdade" e do artigo sobre a "Economia Politica", 
ja tem indicadas suas linhas-mestras. Qualquer esforgo para des>tacar d'es- 
sas primeiras as proposicoes particulares do "Contrato Social" a pretexto 
de serem especificamente politicas, redunda na ignorancia da ligacao essen- 
cial de tais decorrencias ao corpo de principios estabelecido pela nova 
proposigao do problema. Sem desmerecer os pormenores que sobre ques- 
toes de estrutura organizatoria e tecnico-administrativa se contem no 
"Contrato", pareceu-nos mais importante assinalar como a superagao 
fundamental praticada por Rousseau oferecia a possibilidade de outras 
superacoes a positivarem-se ja no campo da politica, porem ainda no piano 
da generalidade, pois assim parecia-nos possivel compreender o programa 
de agao proposto naquele texto, menos pela avaliagao de sua ccnveniencia 
pragmatica, do que para realcar, como desejou o proprio RousEeau, o sen- 
tido profundo dum novo sistema que, mesmo ao nivel^ das situagoes con- 
cretas, continuava fiel a verdade superior. Se ao estudo comparativo e 
evolutive das instituicoes politicas contemporaneas interessa analisar a es- 
trutura proposta pelo "Contrato", a fim de reconhecer sua influencia na 
pratica, certo e que para tanto se exige o conhecimento dos seus funda- 
mentos doutrinarios, e assim voltariamos, mais uma vez, ao objeto que 
escolhemcs para este estudo. 

O politico, com Rousseau, deixa de ser uma construcao gratuita e 
exterior ao homem, que dela se serviria como de um instrumento util, 
porem inanimado, ou como de um estratagema habil, na impossibilidade 
de conhecer e dominar a realidade, para iludi-la ou contorna-la. Se o 
homem nao nasce social, nem, consequentemente, politico, tambem nao 
se poderia dar as solicitacoes da vida em grupo e as imposigoes da au- 
toridade por estranhas e opostas a natureza humana. Ductil e dotada 
de alta capacidade de assimilagao, a criatura e capaz de transformar-se 
para integrar esses elementos essenciais de sua evolugao; de tal 
sorte, nao precisaremos buscar fora dela o conhecimento e, pois, os 
meios de dominio daquilo que nela mesma, e so nela, adquire contor- 
nos de processo vivo. Ja vimos que mesmo tratando do "artificio e 
jogo da maquina politica", o "Contrato Social" nao passa da avaliagao 
dos processes naturalmente adequados ao reconhecimento e ao reajuste 
dos pianos em que se desdobra a consciencia humana a fim de evitar 
que a injungao social e, em especial, a necessidade politica a levem a 
condigao de ser contraditorio (2). Desenvolvendo, nesses termos, o ele- 

2 — "Le social n'est-il pas primordial darts I'individu aussi bien que 1'individuel lui-meme 
Question analogue, au fond, a celle de savoir si I'ame humaine, primitivement 
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mento central de seu sistema, o proprio Rousseau indica-nos a critica 
que Ihe e mais adequada. 

Nao obstante, a posigao de Rousseau mostra-se singular no pano- 
rama politico-doutrinario de seu tempo e por isso, para avalia-lo his- 
toricamente, muitas vezes a analise externa deve recorrer a certos termos 
que poderiam ser dispensados por uma rigorosa analise interna. Dai a 
frequente referencia, por exemplo, ao conceit© classic© de homem na- 
tural gragas a qual se torna mais direto e objetivo o confront© entre a 
nova e as velhas concepgoes, mas que tambem enseja aberrantes e per- 
turbadoras esquematizagoes da especie daquela que tudo reduz a opo- 
sigao entre um homem naturalmente bom e um homem naturalmente 
mau. De maneira geral, contudo, a melhor critica tern preferido fixar- 
se no problema que o proprio Rousseau escolheu para servir de titulo ao 
seu tratado sobre a organiza^ao politica. Ainda do contrato social e que ele 
se ocupa e, se hoje continua sendo apresentado como um renovador da teo- 
ria convencional, a qualificagao dispoe de boa base porquanto sua filosofia 
politica se desenvolve principalmente visando a superagao do velho es- 
quema contratualisita e, consequentemente, do patrimonio cognoscitivo e 
doutrinario a que correspondia. Quando tomada em toda a amplitude, a 
referencia do contratualismo podera, portanto, valer-nos para situar his- 
toricamente o sistema rousseaniano, ao mesmo tempo que, pela iden- 
tificagao do objetivo principal, oferece excelente oportunidade de pene- 
tragao critica em sua configuragao intima. 

Sem duvida, a mais penetrante analise do avango praticado por 
Rousseau devemos a Vaughan que, reduzindo os conceitos filosofico- 
politicos anteriormente dominantes ao denominador comum do indivi- 
dualism©, alem de deixar patente o grave erro de certas interpretagoes 
sumarias que atribuem a origem do individualismo liberal ao "Contra- 
to Social", ainda mostra como se abriram, com essa obra, novas perspec- 
tivas para o conhecimento politico. Nao basta, de fato, assinalar que 
Rousseau conseguiu atribuir novo significado ao velho conceito do homem 
natural, pois, para compreender-se o sentido dessa transigao, faz-se ne- 
cessario mostrar que, em qualquer de suas acepgoes anteriores, o termo 
implicava sempre na aceitagao de uma entidade individual definivel em 
si mesma, auto-suficiente e anterior a qualquer conjuntura coletiva. Re- 
lativamente a esse ponto nao cabe sequer distinguir entre o atomismo 
individualista hobbesiano e o estado de natureza dos juristas, pois que 
ambos acabam fixando a precedencia do humano sobre o social, se bem 
que a diferenciagao das duas tendencias voltara a impor-se quando aten- 

n'est que sensibilite ou est, a la fois, sensibilite et intelligence. Si 1'homme, du 
moment qu'il est homme, est essentiellement intelligent em meme temps que sen- 
sible, il porsuit naturellement le general comme le singulier, il ne peut ni veut 
isoler I'un de I'autre: il est sociable au sens humain du mot, comme il est individu. 
Et la vie dont il demande a I'Etat de lui garantir la possibilite, c'est une vie so- 
lidairement individuelle et sociale, interieure et exterieure, independente et com- 
mune" (Boutroux: art. cit., p. 272-3). 
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tarmos para o teor dominantemente aprioristico da doutrina jusnatura- 
lista. Talvez por isso, o pensamento rousseauniano, aparentemente de- 
vendo mais aos tratadistas do direitc natural, acaba por opor-se-lhes 
frontalmente, enquanto ao menor emprestimo tornado a Hobbes corres- 
ponde um maior aproveitamento de certas concepgoes basicas. E' que, 
considerado em si mesmo, o conceito individual do homem hobbesiano 
nao representa valor incontrastavel, tanto que se desfaz a sua suficien- 
cia ao cheque da fatalidade contratual, enquanto a correspondente con- 
ceituagao dos juristas e tao inflexivel que acabou por exigir a excrescen- 
te adenda da sociabilidade inata que o "Manuscrito de Genebra" (3) 
acusa. 

O contrato de Rousseau haveria de distinguir-se fundamentalmen- 
te de todos os antecessores e contemporaneos desde que recusava, preli- 
minarmente, o conceito em que se alicergavam. A mais importante con- 
sequencia dessa alteragao de fundamentos esta em que, a partir dos 
"Principios do Direito Politico", o esquema convencional ja nao pode 
continuar distinguindo-se nos dois aspectos com que — alternada ou 
cumulativamente — surge na historia, onde tanto vemos assumir a 
fungao de teoria da origem da sociedade quanto de teoria da origem 
do poder, pois ira oferecer-se, no sistema de Rousseau, como a tradu- 
gao esquematica, porem realista, da coerencia essencial dessas mani- 
festagoes inseparaveis da vida coletiva. Sem duvida, os esforgos ecle- 
ticistas dos pufendorfianos com seu contratualismo composite e ate 
a significativa renuncia de Hobbes a convengao associativa ja denun- 
ciavam a consciencia da necessidade de considerar-se os dois passes 
teoricos como aspectos interligados de uma mesma realidade. Mas 
a dificuldade nao estava em reconhecer a existencia do problema que, 
no seu todo ou nas suas manifestagoes mais eloqiientes, transparecia 
nas solicitagoes da vida corrente, senao em penetrar-lhe a contradigao 
essencial para alcangar, pela redugao dos aspectos parciais discordan- 
tes a um mesmo denominador, solugao satisfatoria e efetiva. A exis- 
tencia em comum com os semelhantes e a realidade do mando dos 
poderosos eram evidencias, mas tais evidencias vinham fatalmente cho- 
car-se, na doutrina e na pratica, com a ideia de homem complete e 
auto-suficiente a que nao abdicavam os filosofos. Ate entao, tenta- 
ra-se iludir as evidencias com afirmagoes teoricas, pois nao fora outra 
a fungao pragmatica das sistematizagoes naturalistas, e se doutrina- 
riamente se chegara a admitir a realidade irrecusavel da autoridade 

3 — Dai nao se conclua, porem que o sistema rousseauniano nao passe de uma habi- 
lidosa combinagao de sistema anteriores, como deixa entender Jean-Jacques Che- 
valier ("Les Grands Oeuvres Politiques, Paris, 1949, Colin; p. 143-73), alias re- 
petindo Otto von Gierke para o qual Rousseau "completou a figura do contrato 
social tomando por emprestimo a seus precursores democraticos o quadro pura- 
mente social e enchendo-o com o conteudo absolutista do contrato hobbesiano" 
("The Development of Political Theory", trad. ingl. Bernard Freyd; N. York, 
1939, W. W. Norton; p. 109). Aproxima-se dessa posigao critica, aludindo a 
um "hobbisme retoume", Bertrand de Jouvenel ("Essai sur la Politique de Rous- 
seau" in ed. "C. S."; Genebra, 1947, C. Bourquin). 
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politica, para tanto impos-se sonegar a outra face da realidade. A re- 
ciproca irredutibilidade que opunha os fatos, recolhidos empiricamen- 
te e p^3 participagao, aos conceitos, estabelecidos de forma aprioristi- 
ca e dogmatica, representava o amago da antinomia filosofico-politica. 
Seria inutil insistir na oposigao entre a liberdade e a autoridade antes de 
superar sua insolubilidlade epistemologica. 

Com Rousseau chega-se, afinal, a um conceito de homem que 
toca a verdadeira e inteira natureza fundamental do homem — posto 
que anteriormente no maximo se chegara aos atributos de um homem na- 
tural "em repouso" — e na propria realidade humana vai inscrever- 
se a dinamica socio-politica (4). Quando a conceituagao estatica do es- 
tado de natureza e ultrapassada, evidencia-se um processo natural de 
evolugao individual no sentido do social, que nada tern de imperative 
racional oposto a condigao primeira, nem de fatalidade exteriormen- 
te imposta a criatura completa e satisfeita. Estabelece-se, de tal sorte, 
um nexo substancial entre aquela realidade individual, que gerara a 
ilusao de um homem naturalmente complete e justificava tambem as 
afirmagoes da liberdade, e aquela realidade coletiva, que tanto susci- 
tara as dogmatizagoes da sumissao necessaria quanto revelava a efe- 
tiva agao da autoridade. O que ate entao se entendera como o choque 
irremediavel de duas no^oes absolutas e estaticas, passava a ser com- 
preendido como a sucessao, em etapas evolutivas, das diferentes con- 
digoes de um mesmo ser. Nao obstante, para mostrar-se fiel a mesma 
realidade em que se inspirava, a nova conceituagao deveria atender 
aos multiplos aspectos do problema humano e social, inclusive aquele 
conflito que, tentando resolver do exterior e sem domina-lo cognosciti- 
vamente, a filosofia politica tao so conseguira formular numa antitese. 

No primeiro passo dessa transigao evolutiva estabelece-se a possi- 
bilidade de surgir uma convengao, embora apenas esbogada no primarismo 
do tacito acordo resultante da convergencia de comportamentos asse- 
melhados. Essa ideia, mesmo sem contornos precisos — em que pese o 
conceito duma conven^ao destinada a prolongar a dtependencia no grupo 
familial, tal como se registra no "Contrato" — basta-nos, ja em seu pri- 
meiro esbogo, para superar, senao a antinomia doutrinaria em todas as 
suas complicadas implicagoes logicas, ao menos a nogao de um conflito 
real que a observacao empirica dos desajustes sociais processando-se ao 
vivo, ainda mais refor^ada pelos preconceitos teoricos sugeridos pela 
doutrina, apresentava como irredutivel. Se bem que menos importante 

4 — So nestes termos podemos compreender em seu justo sentido certas interpreta- 
55es criticas que aludem a "criagao", por Rousseau, de uma "nova ordem"; por 
exemplo. diz J.J. Chevalier: ..."cette liberte et cette egualite, dont traditionelle- 
ment I'existence est postulee dans I'^tat de nature Rousseau pretend les retrou- 
ver dans I'^tat de soci^t^, mais transform^es, ayant subi une sorte de modifica- 
tion chimique, "denaturees". ("Les Grands Oeuvres", cit.). £sse autor refere-se 
a Halbwachs ("creation d'un ordre entierement nouveau et d'un ordre necessai- 
rement juste par le contrat) e a de Jouvenel ("une nouvelle nature") para firmar 
sua propria interpreta^ao. 
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para os que continuam a cuidar, ao modo tradicional, da harmonizaga^ 
da liberdade com a autoridade e por isso silenciand'o esse ponto da 
concepgao rousseauniana, parece-nos fundamental pois indica, malgrado 
suas inevitaveis imprecisoes, onde se radica primariamente a normali- 
dade da condicao social, cuja compreensao e imprescindivel para a pos- 
terior caracterizagao do processo anomalo. 

Pouco importa que a primeira convengao tacita se apresente im- 
perfeita do ponto de vista da morfologia contratual, pois a figura do 
contrato, tomada a linguagem e as concepgoes juridicas, e essencial- 
mente estranha a realidade social. Para Rousseau, mesmo quando se 
aproxima do velho esquema ou quando se preocupa com as objegoes 
juridicas que Ihe possam oferecer, o contrato deixa de representar 
compromisso livremente assumido por duas ou mais partes, que 
assim se obrigam a fazer ou nao fazer algo, porquanto se servia do termo 
para simplesments denotar uma conjungao de comportamento na 
qual a clara e precisa consciencia da obrigagao deixa de repre- 
sentar papel predominante, desde que razoes substitutivas podem 
determinar atitudes que anteriormente se suponham convencionadas. 
Nao cuida, pois, dum congress© de vontades em livre deliberagao e de 
um compromisso limitado ao precise objeto de contrato, senao da pro- 
gressiva e simultanea aquisicao, pelos componentes individuais de um 
grupo, de determinadas maneiras de agir que, apenas por serem comuns, 
adquirirem um valor e uma forga que nao possuiriam no isolamento da 
vida unitaria. A representagao do nexo contratual assumira, posterior- 
mente, a importancia correspondente a sua fungao real, mas, por en- 
quanto, tratamos apenas da convengao tacita, por assim dizer espontanea, 
que responde por um nivel primario (nunca, porem, forgosamente pri- 
mitive) dla vida coletiva. Importa por ora anotar que, admitida a pri- 
meira conexao convencional, ou melhor, caracterizada uma sociabilidade 
espontanea, primaria e capaz de impcr atitudes comuns aos individuos, 
desfaz-se a irredutivel incompatibilidade entre o coletivo e o individual. 

Deixa, portanto, de ser necessario aquele contrato saneador que antes 
vinha apaziguar, exteriormente, o conflito, pois a convengao apresenta- 
se como decorrencia normal de determinada situagao em que se pode 
encontrar o homem. Resultante dessa condigao especial, estabe- 
lece-se uma tendencia para o ajuste espontaneo, ao inves do cheque 
fatal que supunha os principios dogmaticos, seja de obediencia ne- 
cessaria, seja de sociabilidade inata. Proposto tao so como conceito, o 
contrato surge, agora, como uma afirmagao de conhecimentc, isto e, 
como a descrigao objetiva — pois que circunscrita aos caracteres reais 
do objeto de estudo, muito embora sugerida inicialmente como simples 
conjectura — duma situagao real com dinamismo peculiar. Nem mito,, 
nem dogma, a nogao contratual ira refletir um avango cognoscitivo. 
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Os que reduzem o sistema rousseauniano a pura e simples bonda- 
de natural, acabam sempre por perder, no todo ou em parte, a plena 
significagao e a correspondente importancia dessa primeira convergen- 
cia convencionalizante, gragas a qual Rousseau pode dispensar todas as 
cerebrinas elocubragoes exigidas pela progressiva complicagao da velha 
"consociatio", preparando-se, ao mesmo tempo, para sobrepujar o arti- 
ficialismo do "pactus subjectionis" (5) que, depois da revelagao da iden- 
tidade natural entre os componentes do grupo e os individuos que ori- 
ginalmente o compuseram, estaria por assim dizer impossibilitado de 
realizar-se na ausencia das duas partes contratantes distintas que a fi- 
gura juridica exige. O contrato social e o contrato politico per- 
dem, pois sua antiga configuragao formal para traduzir um processo 
de fato. Persiste, sem duvida, o conflito real entre a autoridade e 
a liberdade, porem longe de continuar interpretando-o como fato 
consumado, cuja justificagao so se conseguira ao prego da negagao 
teorica de um dos principicts em oposigao, ou da anulagao parcial 
ou total de suas consequencias praticas, Rousseau, deixando de uma par- 
te o absolutismo estatal e, de outra, o individualismo integral, pesquisa 
as raizes da situagao anomala que, em verdadfe, so pode corresponder a 
um desvio do processo evolutivo, cujo curso normal descrevera. Mostran- 
do-se imsuficiente a interpretagao precoce do primeiro "Discurso" na qual,. 
malgrado todas as antecipagoes de sua concepgao definitiva sobejam 
as visoes individualistas, ira retomar a analise, com a seguranga reve- 
lada no segundo "Discurso", para formular a descrigao genetica do desa- 
juste evolutivo global, que caracteriza como responsavel pela patologica 
diferenciagao de seres naturalmente iguais. Sua teoria da desigualdade 
descreve o transit© entre o primitive equilibrio e aquela conjuntura 
social que constituia o vivo problema politico de seu tempo, deixando 
patente a alteragao estrutural do corpo coletivo pela integragao, em certas 
esferas individuals, de atributos contingentes que, de tal modo, virao di- 
versificar a capacidade de agao das varias camadas no interior de um 
mesmo grupo e, portanto, favorecer a oposigao entre elas. Na serie evo- 
lutiva que propoe, os tres passes da desigualdade sao, por igual, tres 
convengoes em que se sucedem objetos cada vez menos materials — a 
posse dos bens, a posse do sistema de governo, a posse ilegitima do poder 
— em atos contratuais cada vez mais gerais e comprometedores para as 

5 — Gierke, muito embora substime e, mesmo, deforme o contratualismo social de 
Rousseau, nao deixou de sublinhar a importancia da supera^ao do pacto de obe- 
ciencia: "Thus it was in truth a revolutionary act when Rousseau struck out 
the contract of rulership from the contractual theory. It was not wholly without 
preparation that this strocke fell. But Rousseau first asserted distinctly and argued 
inexorable logic from his radical premises, that there neither is nor can be a con- 
tract of rulership; that the 'instituition du gouvemement' is not a contract but a 
single 'comission'; that it is not all a bilateral act but is composed of a legisla- 
tive and an executive act of the sovereign Community. Just here, however, lay the 
really new fundamental idea of his theory from wich there followed all the propo- 
sitions first announced by him and unheard before." ("The Development..., cit., 
p. 97-98). 
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partes. O contrato, em si mesmo, nada remedeia; ha convengoes malignas, 
como as ha sadias. Estamos, ainda, em face do mesmo avango cognosci- 
tivo realizado com a descrigao da convergencia convencionalizante, que 
apenas se desdobra para alcangar mais uma etapa evolutiva. Nao obs- 
tante, tomada a primeira concretizagao do social como traduzindo um 
transito sem choques e no qual, ao inves de serem contrariados, se con- 
servam e se confirmam as qualidades essenciais do ser natural, conse- 
quentemente ai se constituira um conceito de normalidade, enquanto o 
outro processo, pelo qual se desfaz a igualdade natural, suscitara um 
conceito secundario e destinado a denotar a anormalidade (6). 

Estabelecido o que poderiamos chamar de patologia contratualista, 
tambem a proposigao dos meios de reajuste surgira formulada contra- 
tualmente — um contrato social, pcsto que contrato de governo, 
equivaleria a um contra-senso no universe rousseauniano. A total redugao 
do que se considerara ate entao como o ato politico por excelencia, a 
condi^ao de simples termo que traduz estritamente a realidade basica 
da condigao social do homem, indica-nos, de forma bem clara, como o 
velho contratualismo perdera todo o sentido e significagao. Ja nao se 
procura conhecer, a maneira da convengao saneadora de Grotius, o ato 
pelo qual um povo escolhe seu rei, senao o "ato pelo qual um povo e 
um povo" (7). Na verdade, porem, nao se trata propriamente de um 
"ato" enquanto movimento voluntario individual, (8) pois o que se des- 
creve e uma agao coletiva que, longe de realizar-se no compromisso mutuo 
das varias vontades, procura "encontrar uma forma de associagao" em que, 
como sabemos, a alienagao total de todos resulte na defesa pessoal e 
patrimonial de cada um. Ora, essa alienagao — "clausula" unica do "con- 
trato" — nao e, afinal, mais do que a integragao dos eus particulares 
no eu coletivo (9). Se, pois, no pensamento de Rousseau dlistingue- 
se o politico do social, sera, sem duvida, por essa consecugao voluntaria 
e consciente de um equilibrio equivalente (porem nao identico) ao que 
domina nas "sociedades nascentes" e irremissivelmente se perdera nas 
"sociedades policiadas" — uma agao destinada a restabelecer a igualdade 
fundamental entre os homens. Nao ha retrocesso na dinamica social e, 
portanto, alem de superado o isolamento inicial, tambem nao se podera res- 
tabelecer a convergencia de comportamentos pares entre seres que a de- 
sigualdade ja diferenciou. A razao e a moral, que a sociedade desenvol- 

6 — "C'est, en realite, Tabus de la condition sociale, ce n'est pas cette condition meme 
qui a cause sa decheance. II y a plus: la decheance meme a, pour I'homme, un 
bon cote, s'il sait en tirer parti" (Boutroux, art. cit., p. 267). 

7 — "C. S ", I, v; Pet., V, 123. 
8 — "Car le pacte social n'est pas une convention entre le peuple et le gouvemement. 

C'est I'expression fondamentale de cette unite raisonnable "par laquelle un peuple 
est un peuple'. Un 'acte', comme I'appelle Rousseau se conformant au langage de 
la vieille fiction historique. Mais est clair qu'il le considere non pas comme 
un acte qui est arrive en un moment du temps, mais comme une essence ou une 
qualite" (Bernard Bonsaquet: "Les Idees Politiques de Rousseau" in Revue de Me- 
taphysique et Morale, 1912; p. 330). 

9 — "C. S.", I, vi; Pet., V, 125-6. 
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veu, devem cuidar nao da impossivel recomposigao do equilibrio primi- 
tivo, mas de uma compensagao planejada dos elementos patologicos, e 
as bases desse reajuste so se encontrarao no estabelecimento de uma 
coerencia substancial entre os varios pianos em que, na unidade huma- 
na, se inscrevem tanto as exigencias naturals quanto os interesses cole- 
tivos. Operando-se interiormente em seu momento primeiro e funda- 
mental, o ato politico, embora ainda se chame contrato, nao passa da 
projegao, na consciencia individual, das exigencias impostas pela condi- 
gao social, enquanto a convengao propriamente dita estara na aceita- 
gao dessa condigao e de sua plena consciencia, o que, alias, Rousseau in- 
siste em qualificar como "clausulas" que "talvez jamais foram formal- 
mente enunciadas". Continuamos integrados no mesmo universe de pen- 
samento, cujo teor realista e cujo desenvolvimento objetivo anotamos. 
Da contraposigao de um conceito de estado patologico a primeira 
conceitua^ao de normalidade, decorre a proposigao do problema do rea- 
juste e, depois, a apresentagao de uma solugao de generalidade universal 
na qual, rigorosamente, nao se incluem elementos novos. Fica, pois, 
superado, no ultimo e decisive passo, o velho contratualismo: ao inves do 
contrato slmbolo da aspiragao libertaria ou do contrato que apenas re- 
presentava o estratagema logico destinado a manter artificialmente a 
continuidade sistematica — elementos estranhos aos conceitos em que se 
propusera o problema — temos agora um contrato que e a conse- 
quencia, no piano da agao, do conhecimento anteriormente firmado. 

Desfeita a figura ilusoria do pacto politico e reduzido o pacto 
social a sua mesma realidade (10), quanto antes se propusera como um 
problema de consentimento e obediencia, desde entao representara um 
problema de consciencia e de socializagao dessa mesma consciencia. 
Nesses quadros, embora Ihes falte a inteira compreensao da primeira 
convengao como se evidencia na qualificagao da sociedade como um 
mal, adquirem plena significagao as conclusoes de Vaughan sobre o 
anti-individualismo de Rcusseau que desafiou o laztro comum de todos 
os sistemas pollticos contemporaneos ou anteriores. Essa aguda analise 
do que e basico no conteudo dos conceitos rousseaunianos, completa o 
exame de sua significagao para o conhecimento do humano, razao de 
havermos recusado reduzir a crltica do pensamento de Rousseau ao 
esquema dialetico de Mannheim, pois o novo sistema, investindo contra 

10 — Por essa razao torna-se possivel, na analise do "Contrato", cuidar do problema po- 
litico sem descer a pormenores que, ademais, oferecem risco de desvios interpre- 
tativos desd'e que possuem interesse proprio e, muitas vezes, passivel de trata- 
mento especial. Tal 6 o caso — para citar apenas um e dos mais interessantes 
exemplos — do "Legislador" de excepcionais qualidades requerido por Rousseau. 
Essa figura que desviou a atengao e perturbou a frieza critica de muitos analistas 
— inclusive, Vaughan — podera, contudo, ser estudada em suas verdadeiras pro- 
por?6es, isto e, em sua verdadeira fun^ao, quando, referindo-nos ao elemento 
consciente que por defin:<;io e variavel de homem para homem, compreendtmos 
que certos individuos, por isso mesmo, haverao de mostrar-se particularmcnte aptos 
para a fungao legislativa. Onde outro filosofo louvaria o altruismo, Rousseau en- 
carece o dominio dos interesses coletivos sobre os individuais. 
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uma deficiencia cognoscitiva comum as duas diregoes intencionais, pre- 
cisa primeiro ser apresentado e estudado como um avango epistemologi- 
co, cujo conteudo principal se revela no anti-individualismo, deixando-se 
para um segundo passo o exame da resultante contribuigao ao partido 
libertario, nem sempre capacitado ou desejoso de integra-la. Se exami- 
narmos o pensamento de Rousseau tendo em conta essa sucessao ana- 
litica, a nova acepgao do contratualismo jamais representara a substitui- 
gao de uma interpretagao hipotetica por outra, posto que praticou, efe- 
tivamente, a substituigao de um dogma por um conhecimento de fato. 
Se as concepgoes da integragao social no individual e da natureza cons- 
ciente da agao politica, tais como as formulou Rousseau, vierem por sua 
vez a ser superadas — o que, a rigor, e problema que nao se coloca em 
face dos conceitos atuais da ciencia social — ainda assim continuariam 
a figurar como legitimas expressoes do conhecimento da realidade por- 
quanto, mesmo quando surgisse uma nova interpretagao que melhor se 
ajustasse aos dados naturais, o certo e que o sistema rousseauniano con- 
tinuara figurando como o primeiro, na historia do pensamento modemo, 
a propor uma explicagao da realidade humana, nos seus aspectos indi- 
viduais e coletivos, que dispensa o recurso a entidades ou principios exte- 
riores a essa mesma realidade. 

Como vemos, se a analise do pensamento rousseauniano solicita, por 
vezes, o ponto de reparo dos sistemas anteriores, contudo recusa-se 
a permanecer nos limites desse confronto, pois encontramo-nos diante 
de uma concepgao na qual, mais do que a originalidade das posigoes, 
interessa-nos a novidade da contribuigao relativa ao conhecimento do 
real. Consequentemente, os estudos que se reduzem a verificar os nexos 
de continuid'ade entre as concepgoes anteriores e a de Rousseau, mesmo 
quando intentam registar a originalidade d'esta, acabam por ficar aquem 
do objeto proposto de vez que, com ela, rompemos os quadros do pensa- 
mento que a antecedeu. A rigor, da mesma deficiencia padecem as anali- 
ses que se referem ao contratualismo, desde que nao assinalem a substan- 
cial transformagao de sentido dos termos convencionais consagrados. Empe- 
nhadb na defesa das liberdades do homem ou posto a servigo da demons- 
tracao do carater absolute do poder politico, o contrato social desenvol- 
vera-se em substancial ligagao com um individualdsmo basico, e e contra 
este mesmo individualismo que Rousseau se vcltara, embora continue 
a utilizar-se de velhos vocabulos (11). Desaparecem, por inuteis, o 
formalismo dogmatico e o empirismo atomizador e, consequentemente, 
nao cabe a habitual referencia ao individuo como elemento unitario da 

11 — "J'ai fait cent fois reflexion en ecrivant qu'il est impossible dans un long ouvrage, 
de donner toujours les meme sens aux memes mots [...]. Les definitions pou- 
vroient etre bonnes si Ton n'employoit pas des mots pour les faire [...]. Je ne 
crois pas en cela me controdire dans mes ideees, mais je ne puis desconvenir que 
je ne me contredise souvent dans mes expressions" ("Emile", II; Pet., IX, 181, 
nota) . E' a sentenga final dessa citagao que permite a Pierre Surgelin ("La Phii 
losophie de I'Existence de J.-J. Rousseau"; Paris, 1952; Presses Universitaires) 
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composigao social. Deseja a nova construgao, que repfile qualquer acomo- 
dagao ecletica, firmar-se numa interpretagao realista em que vemos 
tratados em suas manifestagoes concretas os valores que anteriormente 
apareciam conceituados abstratamente e em razao de afirmacoes apro- 
risticas ou de simples aspiragoes. Em outras palavras: Rousseau colheu 
a heranga do passado, mas nao se deixcu iludir pelas intengoes declara- 

das que a dividiam em dois campos opostos, embora num deles pudesse 
parecer-lhe encontrar o designio que o apaixonava, pois tambem nos de- 
fensores do individuo reconhecia a mesma insuficiencia fundamental 
que acusava nos adversaries da liberdade. A verdadeira heranga que 
recebia, era o desafio langado ao conhecimento pela proposicao antino- 
mica de principios irredutiveis. Retomar esses principios para reexa- 
mina-los, menos nas formulagoes particulares do que para penetrar a 
realidade que recobriam, constituiu o melhor da obra de Rousseau (12) . 

A liberdade do homem, em tais condigoes, jamais se Ihe afiguraria 
como um principio embora fora possivel postularla como "natural", se 
nao pudesse positivar a efetiva conexao desse principio com a nature- 
za humana, bem como se recusaria a dar a autoridade por "necessaria", 
se nao soubesse apontar onde se radica, na realidade dos grupos, tal 
necessidade. Assim estabelece que, para penetrar a realidade ado- 
tando o homem como objeto de investigagao, se impoe identificar na 
propria realidade o elemento basico que, tao desejado pelas construgoes 
dogmaticas, nelas so figurava como artificio: a unidade essencial do ser 
humano. Se, de tal sorte, ultrapassa a classica antinomia, como assinal'a- 
mos insistentemente, neste ponto devemos sublinhar, mais ainda, que 
seu sistema se erige com base numa explicagao de todo o humano pelo 
proprio humano. Compreendemos, afinal, a plena significagao da decan- 
tada renuncia a analise e d'a consequente rejeigao dos fatos, que, no 
contexto da obra de Rousseau, correspondem a ruptura com a analise 
exclusivamente teorica e dom a exemplify,cagao historjea puramente 
ocasional de seus antecessores. Mesmo a analise classificatoria de fundo 
empirico que entao comega a ganhar terreno, devera esperar, para 
adquirir valor de verdadeiro conhecimento sistematizado, pela fcrmula- 
gao do conceito universal que, delimitando e caracterizando seu objeto, 
pcrtanto defina o metodo adequado a investigagao dessa categoria de 
fenomenos concretes. Nao bastava insistir na observagao primaria das 
diferentes manifestagoes de um ser conceituado, de outra parte, como 

desenvolver a introdugao de seu livro na qual, depois de passar em revista os 
acusadores das incongruencias e descontinuidades da obra de Rousseau, deixando 
patente a superficialidade de tal critica, afirma, em contrario, que as aparentes 
contradigoes correspondem a uma necessidade de desenvolvimento desse pensamen- 
to que e '"delibcradamente antinomico". 

12 — "Une theorie politique se definit par le probleme fondamental qu'elle cherche a 
rcsoudre. II s'agit pour Rousseau de garantir a I'individu son droit d'etre libre: 
cette preocupation ne I'abandonne jamais. Mais il proclame d'autre part, que I'ordre 
social est un 'droit sacre' qui requiert I'exercice de Tautorite" (Francois Bou- 
chardy: "Introduction" in ed. "C. S.; Paris, 1946. L. U. F.) . 
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dotado de inabalavel constancia de atributos, pois nem a coleta em- 
pirica se realizava nos limites de um conceito geral reconhecivel na rea- 
lidade, nem a acunmla^ao de dados concretos poderia levar a tao larga 
conceituagao senao por uma exaustiva investigagao do real: Impunha-se, 
preliminarmente, definir como inerentes a uma mesma natureza toda 
essa gama imensa de concregoes particulares, sem esquecer as transfor- 
magoes e alteragoes, inclusive anomalas, para apreender, por sob as va- 
riagoes, uma constante. Mas, tal integragao conceitual devera fazer-se com 
a maxima fidelidade ao real — eis o que significa o conjecturalismo de 
Rousseau que busca a chave do problema nas situagoes relativas em que 
possa encontrar-se o homem, e que nao se reduzem a meros efeitos diretos 
dos estimulos contingentes, porquanto acarretam modificacoes da propria 
natureza humana. Enquanto estimulo, a conjuntura ira provocar necessida- 
des, que sao expressoes particulares da consciencia de relagoes — desde 
as relagoes com as coisas fisicas ate as relagoes com os semelhantes — 
e nesta consciencia, que e a integragao do contingente relacional na esfera 
de agao do homem, esta a explicagao das alteragoes que nao permanecem 
exteriores, mas, pelo contrario, se interiorizam e se incorporam no agente. 
Assim se transformam as necessidades, transfigurando-se numa consciencia 
capaz de continuamente modificar-se e enriquecer-se, o que alterara fun- 
damentemente o sentido daqueles mesmos termos — entre os quais, a li- 
berdade — que se desejava considerar, em sua rigidez formal, absolutos 
e universais. 

O relativismo e o dinamismo do humano, por si sos ja bastariam 
para destacar Rousseau na historia do pensamento politico, cujos valo- 
res consagrados viera desafiar. Muito embora com esses elementos te- 
nhamos ultrapassado o individuaksmo, posto que nenhum fenomeno 
humano podera agora explicar-se sem a correspondente potenciagao co- 
letiva, Rousseau nao consente em que o social parega pairar fora e acima 
do individuo. Cuida, por certo, de uma realidade tao ckramente 
perceptivel e tao precisamente definivel quanto o homem unitario, mas 
nem mesmo ela podera ser tomada como um valor absolute e imutavel. 
Se supera o individuo, realiza-se no humano e pelo humano, recusando- 
se, pois, a teorias que a coloquem fora desse ambito que Ihe e proprio. Na 
serie de alteragoes sucessivas, nao so se realiza o homem racional e etica- 
mente, como o simples fenomeno da coletivizagao de sua personalidade im- 
plicara na existencia de um ente, diverse das partes em convivio, mas 
que, nao obstante, a elas se mantem substancialmente ligado: assim se 
chega, pela primeira vez, a concepgao de sintese social (13). 

13 — 0 que nao escapou aos melhores analistas de Rousseau ainda quando nao preo- 
cupados com o problema sociologico, como e o caso de Bonsaquet. No artigo ci- 
tado (p. 333), diz ele: "Rousseau entendait quelque chose d'une crdre tout 
different qui ni Hobbes ni Locke a aucun moment n'eurent en vue; quelque 
chose de reel et de singulier: Esprit, vie et volonte veritablement presents dans 
et a travers les differents esprits particuliers, qui appartiennent aux membres, 
separes en apparence du Tout social". 
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Pela perquirigao objetiva da natureza humana, capacitamo-nos para 
sua interpretagao especifica. No humano, por meio de uma dinamica 
evolutiva, inscreve-se o social que implica, por sua vez, no politico. A 
mentalidade atual cuja vaidade cientifista tera mais outras razoes para 
resistir a interpretagao rousseauniana, podera parecer inversa a ordem em 
que se apresentam as sucessivas implicagoes do sistema. Hoje, o 
homem configura-se primeiramente como um produto do social, e no social 
abre-se campo especial para o politico. A insistencia de Rousseau no 
ser humano e a amplitude que atribui ao politico poderiam parecer 
diversas senao mesmo opos^as a progressao sistematica da ciencia 
atual; um exame que tenha em conta os diversos mementos historicos, 
acabara contudo revelando que nao ha oposicao, nem mesmo se justi- 
ficariam distingoes basicas entre a posigao de Rousseau e o fundamento 
dos conhecimentos atuais. A consideragao das circuntancias historicas 
lembrara, primeiramente, que o humano nao foi problema que Rousseau 
escolhesse livremente, posto que oferecido, em verdadeiro desafio, pelo 
patrimonio doutrinario que encontrou constituido. Depois, impoe-se re- 
petir que exatamente nesse objeto Rousseau praticou a transformagao 
interpretative que abriu caminho para a nossa propria compreensao do 
fato humano. 

Se, a partir da exaltagao renascentista, o humano centraliza as co- 
gitagoes intelectuais da idade moderna, Rousseau representara o mo- 
mento de inflexao em que, sem propriamente encerrar-se, essa epoca se 
orienta na diregao peculiar a fase contemporanea. A rigidez de uma con- 
cepgao de homem que recusa qualquer concessao, sequer parcial, a evi- 
dencia do social e as suas expressoes conceptuais, sucede uma nova e di- 
ferente compreensao do problema. Por isso, quando a resistencia indivi- 
dualista ja esgotara seus recursos sistematicos no sentido de forgar quan- 
to fosse social a dissolver-se na entidad,e unitaria, plela atomizagao in- 
terpretativa do grupal ou pela pretensa atribuigao de origens indivi- 
duals ao coletivo, surge um pensamento, sem duvida revolucionario, que 
comega por destruir o rigido conceito' de homem que ate entao dominava. 
Rousseau parte do homem, mas o homem de Rousseau nao e mais o in- 
dividuo dos seus antecessores e contemporaneos. Ao inves do conceito 
estatico, teremos uma visao dinamica. Em lugar da unidade em si 
mesmo definivel, teremos um ser que so se realiza plenamente quando 
rompe a auto-suficiencia original. Se vulgarmente voltamos a identifi- 
car o humano na grosseira evidencia do individual, essa simplificacao so 
se tornou possivel, sem prejuizo da plena compreensao do fenomeno, por- 
que no individuo supomos contidas todas as transformagoes que Rousseau 
acusou no humano. 

Rousseau e, pois, o primeiro a apresentar-nos o homem tal como 
viria a ser concebido, nao apenas pela historia do pensamento social, 
senao pela inteira historia das ideias na fase contemporanea. Sua concep- 
gao basica proibe-nos de considerar sua contribuigao apenas no 
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ambito que ele proprio declarou preferir, como ja deixava patente 
a reacao de Kant, que continua a inspirar os melhores criticos atuais, com 
um Ernest Cassirer ou urn Pierre Burgelin, para citarmos os mais recentes 
(14). E' toda a filosofia que se fecundara com a novidade impacta pela 
contribui^ao de Rousseau, o que nos valera possivelmente para explicar 
a dificil e lenta assimilagao dessa novidade que, a primeira vista, pare- 
ce ter causado mais reacao negativa do que concordancia integradora. 
O abalo fora profundo e so a despreconcebida inteligencia dos problemas 
filosoficos poderia passar a utilizar-se imediatamente dum elemento 
tao perturbador para as posicoes estabelecidas. Nao obstante, mesmo 
os que se refugiaram nas formulacdes tradicionais e aparentemente inaba- 
laveis ou distorceram o problema para toma-lo por um angulo menos 
inquietante, com seu proprio negativismo reconheciam a existencia 
e o peso da nova verdade. 

Encerrada a possibilidade de sobreviver uma nogao de homem 
considerado em si mesmo e "em repouso", com isso perturbara-se o 
equilibrio de todas as conceituagoes afins. A passagem do iluminismo 
ao romantismo, palavras cuja significagao ccntinuamente se amplia para 
recobrir modos de pensar, mas tambem modos de sentir e, sobretudo, mo- 
des de viver, e-nos apresentada em multiples aspectcs, mas nos conten- 
taremos com avaliar um so deles, qual seja o do conceito de historia e, 
por seu intermedio, verificaremos a influencia decisiva de Rousseau. 
Aqueles criticos que — como Collingwood — vao apontar em Herder 
a matriz do novo histcricismo, sentem-se obrigados a reconhecer em Rous- 
seau a raiz da concepcao de Herder (15). De fato, a vida do organismo 

14 — Burgelin: "Certes il n'a pas echape a tous, et surtout aux meilleurs, a Kant, a 
Hegel, a Biran qu'il etait aussi un authentique philosophe, probablement le plus 
grand createur de philosophemes de son temps, le Newton de la nature humaine, si 
Ton en croit Kant et 1'on sait ce que signifie ae rapprochement sous cette plume" 

Cassirer: "Kant could accord Rousseau's thought no higher praise than to 
place it side by side with Newton's work" ("Rousseau, Kant, Goethe",; cit., p. 18) 

. . . "But if Kant and Rousseau are united in a great common task, in the fulfilment 
of this task there fell to their lot quite different missions. Rousseau was first 
to see the goal, and he proclaimed it with enthusiastic exuberance [...]. Only 
throught a critique of the entire "faculty of reason" could Kant solve the conflict 
that had inspired Rousseau in this fight against the philosophes; only in this way 
could he create that wider and deeper idea of "reason" wich could do justice to 
Rousseau's ideas ar.d incorporated them in itself (Ibid., 59). 

Seria impossivel condensar aqui toda a bibliografia versando sobre a importante 
conexao entre a conceppao de Rousseau e o sistema kant ano. Cabe, contudo, rcfcrir o 
artigo de Victor Delbos ("Rousseau et Kant", in "Rev. Metaphysique et Morale". 1912, 
p. 429-39), ao qual volta Beaulavon ("Introd.", cit., p .96), bem como a nota 
de Bonsaquet (art. cit. p. 330, n. 5) e, entre as analises mais recentes, a de 
John H. Hallowell ("The Decline of Liberalism as an Ideology", Londres, 1946, 
Kegan Paul; p. 59). 

15 — "Before any further progress could be made in historical thought, two things were 
necessary: first, the horizon of history had to be widened through more simpathe- 
tic investigation of those past ages wich the Enlightenment had treated as unen- 
lightened or barbaric and left in obscurity; and secondley, the conception of human 
nature as something uniform and unchanging had to be attacked. It was Herder 
who first made substancial advance in both of the directions, but he was 
assisted, so far as the first of them is concerned, by the work of Rousseau" (R. 
G. Collinggwood: "The idea of History"; Oxford, 1946; Claredon Press). V. todo 
o trecho, no qual se evidencia que a assimilacao do conceito rousseauniano por 
Herder implicou tambem, como era de supor, uma nova visao do homem. Enge- 
nio Imaz insiste na influencia constante de Rousseau no desenvolvimento do histo- 
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coletivo, nao so pela forga impositiva da vontade geral, mas ate pela sim- 
ples admissao de uma capacidade volitiva distinta das individuals, cons- 
titui razao suficiente para total alteracao da perspectiva historica (16). 
Ademais, a revisao provocada por esse deslocamento de pontos-de-vista 
fundamentals voltar-se-ia sobre suas proprias origens para ainda mais 
reforgar a concepgao geral que a inspirara. Assim a conjectura rousseau- 
niana assume, indubitavelmente, as proporgoes de uma nova visao de 
todas as expressoes humanas. 

A redugao do pensamento rousseauniano a certos temas tipi- 
cos, no que foi abundante o romantismo, nao conseguiu afetar-lhe a am- 
plitude, apesar de todos os esquematismos. Se a exageragao, quase 
intoleravel, da referenda ao "coeur de rhomme", tentou reduzir o pen- 
samento de Rousseau a uma total oposigao aos valores da razao (17), a 
verdade e que a restauragao' critica nao se fez esperar e reclamou o res- 
tabelecimento da justa proporgao em que esse principio cognoscitivo com- 
pensador surge, em pleno fastigio racionalista, para corrigir e comple- 
tar um conhecimento ameagado de esterilizar-se pela rigidez formal. 
Primeiro, demonstrou-se a impossibilidade de resumir-se aquele apelo 
ao "sentido profundo", a um puro e simples apelo a natureza exterior, pois 
ja nao se cuidava de voltar a idade de ouro, nem sequer de imitar 
o bom selvagem, porem de restaurar os valores interiores. Depois, escla- 
receu-se que a reversao do homem a si mesmo nao poderia significar 
a substituigao das referencias objetivas pelo puro e simples arbitrio sen- 
timental considerado como uma torrente tumultuada e de curso impre- 
visivel. A interioridade que Rousseau desejou novamente posta a servigo 
do homem em sua realizagao no social era, ela propria, o fruto lenta- 
mente amadurecido de uma realizagao do social e a esse enriquecimen- 
to interior, unica possibilidade de reconhecer-se o homem apesar de todos 

ricismo. Assim, depois de referir-se a contribuigao diretamente recebida pelos 
"alemaes", (Miiller, Schiller e Herder), que mme. de Stael ja anotara, acompanha 
a inspiragao rousseauniana ate chegar a Dilthey, para o qual "a totalidade da na- 
tureza humana so se acha na historia; o individuo toma consciencia dela e rego- 
zija-se quando conjura em si mesmo os espiritos do passado". (El Pensamiento de 
Dilthey", Mexico 1946, El Colegio de Mexico; c. I: "Puntos y Comas sobre el 
Historicismo", p. 13-29). 

16 -1— A critica de Collingwood e Imaz toma-se necessaria sobretudo depois de Friedrich Mei- 
necke ("El historicismo y su genes's" trad. esp. de Jose Mingarro y San Martin 
e Tomas Muiioz Molina; Mexico, 1943; Fondo de Cultura Economica) ter trata- 
do da influencia de Rousseau em Herder para denuncia-la como a insistencia "en 
la bondad y racionalidad originaria del hombre primitivo". Alias, Meinecke, que 
coloca Rousseau "entre aquellos que despertaran el sentido por lo individual, de que 
tenia necessidad el futuro historicismo" demonstra uma debil compreensao do vmi- 
verso rousseauniano que, no "Contrato", a seu ver, "termina con el despotismo de 
la volonte generale" o que demonstraria "como su pensamiento permanece vincula- 
lado al espiritu normative del derecho natural"... (p. 161-3). 

17 — "Si la loi naturelle n'etait ^crite que dans la raison humaine elle serai pou ca- 
pable de diriger la pluspart de nos actions, mais elle est encore grav^e dans le 
coeur de 1'homme en caracteres ineffagables et e'est la qu'elle lui parle plus forte- 
ment que tous les precepts des philosophes" — ("Frag, sur L'Etat de Guerre", 
Ms. Nch. n.o 7856; D.-Bris., 305). 
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os desfiguramentos, recorre o "coeur de rhomme" (18). Nao se trata,. 
e claro, de voltar ao "animal estupido e limitado" (19) do estado pri- 
mitive, mas de conseguir que o ser inteligente e desenvolvido cuide de 
referir-se a si proprio, repelindo o que tenda a abafar a autenticidade de 
seu proprio eu, porem valendo-se de todos os muitos recursos de que 
agora dispoe. A volta a natureza e, sem duvida, a volta a propria cons- 
ciencia, no que tern de mais profundo e legitimo (20) e nessa volta o 
homem busca, em si mesmo, a sociedade (21). 

Todo o tecido de contradigoes que liga, tanto nas relagoes de 
harmonia quanto nas de conflito, o homem e a natureza, encontra agora 
termo generic© e explicativo no social, porem as manifestagoes sen- 
siveis da vida em sociedade e, correlatamente, o registro de sua histo- 
ria, pouco mais nos oferecerao do que sequencias epifenomenais, se nao 
as interpretarmos segundo a compreensao profunda, interior. Tambem 
o velho conceito de natureza, como ja vimos acontecer com o de histo- 
ria, entrara em crise e aquele estrito mecanismo, que supostamente re- 
geria toda a vida universal, deve ceder lugar a nogao duma realidade 
em perpetua transformagao na qual o homem, sem duvida, esta compro- 
metido, mas gragas a qual, igualmente, encontra possibilidade de, modi- 
ficando-se, realizar-se plenamente. Nao cabe, pois restringir-se a per- 
quirigao da natureza externa posto que el^a vem desdebrar-se na natu- 
reza interna em que assume nova e, possivelmente, mais ampla signi- 
ficagao. Como, portanto, continuar procurando um imutavel direito na- 
tural? Ha, agora, que considerar sobretudo o direito da natureza, atri- 
buindo-se ao termo um novo conteudo. 

Tais repercussoes da concepgao rousseauniana oferecem oportuni- 
dade para a serie de equivocos e desvios insolitos que parecem encher 
a maior parte dos dois ultimos seculos. Do historicismo renovado, deri- 
var-se-a um ramo particular que opora o historic© ao natural voltando,. 
francamente, ao atomismo individualista que parecia extinto (22). 

18 — Rodolfo Mondolfo: "Rousseau y la Consciencia Moderna" (trad. esp. Vicente P. 
Quintero; B. Aires, 1943; Iman), principalmente o capitulo II, sobre a verda- 
deira significagao do apelo a natureza, comumente mal interpretado tanto nas 
exageragoes relatives ao "coeur de I'hotnme", quanto nas acusagoes feitas a Rous- 
seau em nome do racionalismo. A critica de Mondolfo, embora centralizada 
no texto do "Emile" e destinando-se a avaliacao filosofica da consciencia conside- 
da em si mesma, assume amplitude de analise geral e, sobretudo, fidelissima as 
intengoes profundas do pensamento analisado. 

19 — "C. S.", I, viii; Pet., V, 131. 
20 — "La libertad se obtiene solamente inmergiendo-se en lo que es mas intimo a 

nuestra conciencia: mas alia del intelecto, mas alia de la razdn, prima por esto la 
conciencia, el asentimiento interior. A esto, pues, debemos tender como a la ver- 
dadera naturaleza. El grito del vicario saboyano; 'entremos de nuevo en nosotros 
mismos, mi joven amigo', expressa la misma exigencia que 'volvamos a la natura- 
leza'!" (Mondolfo, cit., p. 41; v. todo o cap. IV). 

21 — Van Bever, cit. 
22 — "This is essentially a doctrine of individualism in law" diz, da "escola historica", 

Caleb Perry Patterson ("Recent Political Theory Developed in Jurisprudence", in 
Merrian and Barnes: "A History of Political Theories — Recent Times"; N. York, 
1935; Macmillan; p. 149). Cf. John H. Hallowell: "The decline of liberalism as an 
ideology"; Londres 1946; Kegan Paul; cap. II. Idem, Georges Gurvitch: "Socio- 
logy of Law", N. York 1942; Philosophical Library, p. 87-8. 



Noutro setor, a precoce e descabida dogmatziagao, pelos liberais, de 
quanto Rousseau afirmara contra o dogmatismo, ira exprimir-se em for- 
mulas pre-estabelecidas e impositivamente aplicaveis a rotina da politica,. 
acabando fatalmente por voltar-se contra a fonte inspiradora (23). Tam- 
bem o sentido igualitario do pensamento rousseauniano, em «ua essencia,, 
declinara para passar a depender do estimulo, posterior e estranho, de ou- 
tras concepgoes (24). Ao positivismo comteano cabera a mais ingrata ta- 
refa: tentar ignorar Rousseau como precursor do conhecimento do social, 
tentativa que, nem por mostrar-se parcialmente frustra, deixou de obstar 
ou pelo menos de retardar a assimilagao da contribuigao quer 

mais tarde, Durkheim deveria retomar, praticamente, ab initio (25). 
Todos esses desfalecimentos no continuar-se a nova compreensao inau- 
gurada por Rousseau e todos esses desafios a sua legitimidade mais nao 
fizeram, contudo, do que sublinhar-lhe a fecundidade e validade. A 
rapida regressao dos pontos-de-vista adversos a interpretagao social da 
realidade humana, a reafirmagao ou a redescoberta da especificidade da 
social, e ate a franca recuperagao tanto do anti-individualismo quanto do 
igualitarismo rousseauniano vieram provocar a revalorizagao desse sis- 

23 — A evolugao do conceito de liberdade que os liberais levaram a um sentido oposto' 
ao de Rousseau, ainda encontra sua melhor analise nas paginas de Beaulavon sobre 
Benjamin Constant (ed. "C. S." cit., Introd., p. 51 e segs.) . 

24 — Cf. Mondolfo, cit., p. 126 e segs. Ha a anotar o aproveitamento do "Dis- 
curso sobre a Desigualdade" no "Anti-Duhring", mas essa reaproxima^ao e preju— 
dicada, por exemplo, pelo terrivel e descabido requisitorio de Proudhon para quern 
Rousseau "nada compreendeu do contrato social" no qual so viu "relagoes poli- 
ticas", isto e, "aspectos secundarios", desprezando os aspectos dos direitos econo- 
micos. S6 concebendo o contrato social "livremente debatido, individualmente 
consentido, assinado manu propria por quantos dele participem", Proudhon ve no 
livro de Rousseau o "Codigo da tirania capitalista e mercantU". V. ainda, sobre 
o sentido socialista do pensamento de Rousseau, J. Jaures: "Les idees Politiques 
et socales de J. J. Rousseau", in "Rev. Metaph. et Morale, 1912, p. 373-81; C. 
Bougie: "Rousseau et le Socialisme", ibid., p. 341-52; e a citada introdugao de- 
Vaughan, p. li. 

25— Cf. A. Comte, "Cours de philosophic positive", especialmente a 47.* ligao: "Appre- 
ciation sommaire des principales tentatives philosophiques entreprises jusqu'ici pour 
constituer la science sociale", na qual uma unica vez Comte se refere a Rousseau, 
e ainda assim para contrapo-lo a Montesquieu; "En resume, ce grand philosophe 
[Montesquieu] a congu, le premier, une entreprise capitate doublement prematuree, 
dans laquelle il devait radicalement echouer, soit en s'eforgant de soumettre a I'es- 
prit positif 1'etude generate des phenomenes sociaux avant qu'il eut meme conve- 
nablement penetre le systeme entier des connaissances biologiques, soit, sous le 
point de vue purement politique, en se proposant essentiellement de preparer lat 
reorganisation sociale en un temps uniquement destine a 1'action revolutionnaire 
proprement dite. C'est la surtout ce qui explique pourquoi une aussi eminente in- 
telligence, par suite meme d'un avancement trop prononce, a neanmoins exerce sur 
son siede une action immediate bien inferieure & celle d'un simple sophiste, tel quo 
Rousseau, dont I'etat intellectual, beaucoup plus conforme a la disposition gene- 
rale de ses contemporains, lui a permis de se constituer spontanement, avec tant de- 
succes, I'organe nature I du mouvement purement revolutionnaire qui devait carac- 
teriser cette epoque". (A. Comte, "Cours de Philosophie Positive", IV vol., pags. 
251-2; Bachelier, Paris, 1839). Beaulavon ("Introd". cit. p. 99-103) assinala como- 
os positiv stas, malgrado a proximidade de ideias, repeliram Rousseau por repug- 
nar-lhes, metodologiramente, sua "metafisica". Acusa ainda Durkheim de ter to- 
rnado, na "Division du Travail Social", o contrato por um fato. 
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tema e a consequente intensificagao atual do estudo do ponto de flexao 
do pensamento moderno no que tange ao conhecimento do homem (26). 

Ao longo desse estudo procuramos, com insistencia proxima da mono- 
ton:a, deixar bem clara a contribuigao fundamental de Rousseau, e nele 
estamos certos de haver sublinhado como se incluem os fundamentos de 
um conhecimento objetivo dos fenomenos politicos. Nao obstante, depois 
do registro dos desvios e distorgoes que o pensamento rousseauniano 
sofreu especialmente nesse campo particular, sentimo-nos autorizados a 
voltar, em recapitulagao conclusiva, ao que nos parece substancial na 
ciencia politica de Rousseau. 

Se, ao desenvolver a analise dos fundamentos, evitamos os pormeno- 
res de tecnica organizatoria estatal e, ate, alguns principios gerais constitu- 
cionais do "Contrato Social", com isso nao prejudicamos a apreciagao do 
conhecimento politico tal como, basicamerite, nos propoem esse e outros 
textos rousseaunianos. Pelo contrario, a objetividade, que o atual estagio de 
desenvolvimento cientifico so faz encarecer, exige que o conhecimento po- 
litico se estabelega em bases que possam permanecer validas indepen- 
dentemente de qualquer proposigao programatica. Chegamos a um 
momento em que as aspiragoes, os ideais e, por igual, os progra- 
mas de agao que inspiram e oferecem a realizagao p'ratica, so po- 
dem ser cons^iderados, no piano do conhecimento, em que pesem a 
sua necessidade e a importancia de sua fungao na vida social, como 
objeto desse conhecimento e nunca como sua finalidade. Aos 
passados sistemas da filos'ofia politica, para os quais o fim impor- 
tava decisivamente, a apl'icagao desse criterio deve ser feita com todas 
as cautelas exigidas pelo relativism© historico, a fim de preservar-se o 
universe cognoscitivo peculiar ao momento a que corresponde cada uma 
das construgoes doutrinarias. Justamente uma tal critica e que revela 
a extrema originalidade do pensamento de Rousseau, pois esse, so ado- 
tando por finalidade aquilo que se funda no conhecimento da realidade 
social, conduz-nos a um sistema desligado da transitoriedade dos ideais 
preferidos aprioristica ou subjetivamente e, tambem, livre de permanecer 
submetido a precaria validade das observagoes empiricas que, presas aos 
limites de manifestagoes particulares, com elas haverao de passar. 

A guiza de contraprova, torna-se legitimo considerar em si mesmas 
as bases do conhecimento politico oferecido por Rousseau, separando-as 
de qualquer programa de agao, inclusive o do proprio Rousseau, isto e, 
isolando-as de qualquer diregao intencional, mesmo daquela sugerida ou 
solicitada pelo proprio conhecimento objetivo. Voltariamos, assim, aque- 
le passo do sistema em que se define o contratualismo como a integra- 

26 — Beaulavon acusava os "politicos", os "sociologos "e os "filosofos" de terem ne- 
gado a Rousseau a atengao merecida por haver cedido a varias influencias des- 
cabidas, entre as quais a de preferir a legenda ao espirito do "C. S."f a de 
temer o perigo revolucionario, e a de pretender recusar liminarmente a interpre- 
tagao "historica" daquele texto. (Ibid.). 
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gao das consciencias individuals no grande eu coletivo, para dai con- 
cluir com Rousseau que, se o ato politico fora ate entao compreendido 
como uma agao individual afetando o comportamento de outros homens, 
impunha-se identificar o motor e o conteiido desse comportamento, ao 
inves de permanecer na analise superficial de suas intencoes alegadas 
ou de seus efeitos aparentes. Provisoriamente, impunha-se abandonar to- 
das as consideragoes acerca da obediencia e mando, de ditames materials 
ou ultraterrenos, para considerar que o ato, devendo forgosamente corres- 
ponder a determinado estado de consciencia, so poderia explicar-se quan- 
do se positivasse a alteragao subjetiva que levava a sua execugao. En- 
quanto se insistiu em descrever-se o subjetivo individual como entidade 
auto-suficiente, nao se conseguiu entrever a verdade simples, mas decisi- 
va, que Rousseau apontaria ao indicar o processo de socializagao capaz 
de incutir representativamente no homem as necessidades resultantes de 
situagoes coletivas. Eis como passa a agao a ligar-se, substancialmente, 
a consciencia do social. 

Mais um passo da Rousseau quando, em decorrencia do principio 
basico, subsjtitui o velho finalismo pela nogao de uma diregao normal no 
desenvolvimento do social, com o que pode caracterizar no piano politico 
a projegao de qualquer evolugao patologica, ao mesmo tempo que orienta, 
ja no limiar das proposigoes programaticas, a agao individual. Nao 
cuida, contudo, de proper um ideal superior ou exterior a vida grupai, 
pois basta-se com transferir para a linguagem explicita da razao aquilo 
que, nao obstante, continua a representar a necessaria mensagem 
do "sentido profundo": so quando o homem pensa e age como membro 
do corpo coletivo podera cumprir sua fungao social, saneando os desa- 
justes que poderao opo-lo a sociedade ou, entao leva-lo a insular-se em pe- 
pequenas sociedades no interior da grande. Em palavras mais modernas. 
mas sem forgar o sentido do que Rousseau exprimiu em seu proprio vo- 
cabulario, encontramo-nos aqui em face duma visao bastante proxima 
do que nos parece constituir o objeto da sociologia politica, a qual esta 
reservado o estudo dos processos de a juste intersegmentares (inclusive os 
que se exprimem na integragao individual) possibilitadores da constante 
reacomodagao do organism© coletivo. Bern certo, tal processo, todo feito 
de agoes voluntarias e conscientes, implica na nogao de valores e na uti- 
lizagao de recursos especificos — eis porque a linguagem corrente alude 
a liberdade e a autoridade, e o empirismo politico se preocupa com des- 
crever os orgaos de mando e a garantia dos direitos individuals — tor- 
nando-se contudo necessario esclarecer que tais valores e tais recursos 
sao, eles mesmo, produtos sociais. Despojados de seu conteudo contin- 
gente, diverso em cada caso particular, levam-nos aquele desnudamento 
dos fundamentos psico-sociais da realidade moral e politica, por via do 
qual nos damos conta de que, se a razao nasce do convivio com os se- 
melhantes, igualmente responsavel pelo progressive recalque dos im- 
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pulsos e sentimentos primarios, a perfeita realizagao do homem exige a 
apreensao racional do sentido da dinamica social com todos os seus efeitos 
no individuo. Assim, sem propriamente desligar-se de suas raizes natu- 
rais, todas as virtudes e, portanto, todos os ideais politicos formular- 
se-ao como expressoes da compSeta integragao do homem no grupo. 

Tao coerente afigura-se-nos essa concepgao politica com seus fun- 
damentos sociais, que dariamos por inutil nisso insistir, nao fora 
o perigo de considera-la, no sistema de Rousseau, como caracteristica 
exclusiva dum estagio patologico. Ainda aqui continuamos a pagar o 
penhor das afirmagoes extremadas do primeiro "Discurso". De fsto, 
aquela simplificagao critica fundada na nogao de um homem na- 
turalmente bom, costuma-se acrescentar a afirmagao de que a sociedade 
o perverte e o estado o escraviza — como, realmente, Rousseau afirmou, 
nunca porem com a pretensao de indicar uma fatalidade, ou mesmo 
o caso mais frequente — e, hoje, nem sempre a recuperagao cri- 
tica do verdadeiro sentido do sistema rousseauniano consegue ultrapas- 
sar essas falsas perspectivas interpretativas, se partir da analise do "Con- 
trato Social", ainda quando quern o faz e um Vaughan. Que a sociedade e a 
autoridade (nao ha como distingui-las, neste ponto) podiam desfigurar e 
escravizar o homem, sabemo-lo desde que nos defrontamos com as feigoes 
alteradas da estatua de Glaucus. Que, para Rousseau, essa desgraga 
representava a regra dominante para o que tinha sob os olhos, 
esta igualmente fora de duvida. Nao obstante desde cedo 
nos ofereceu, com as imagens mais ou menos idealizadas da La- 
cedemonia e de Roma, de Genebra e da Corsega, a certeza de que dis- 
cernia as raizes da funesta evolugao e dispunha-se a recuperagao da 
saude do corpo social. Instavel e, sobretudo, mutavel, o equilibrio poli- 
tico nao podera formular-se em termos definitives, estando-se mesmo 
obrigado a compreende-lo como um processo vital naturalmente desti- 
nado a um dia extinguir-se, como nos diz o "Contrato" (27). Nunca, 
porem, havera de considerar o politico, em si mesmo, como anormal e 
insanavel. Afinal, sob o peso de todas as anomalias e todas as miserias 
o homem pode, consultando a razao ou, preferivelmente, a sinceridade de 
seu coragao, referir-se a pureza da virtude, isto e, a plena consciencia de 
sua condigao social, para nela encontrar a diretriz da agao. 

Quando, pois, a critica retorna ao exame do contratualismo rous- 
seauniano, nao esta assim buscando tao so caracterizar um dos muitos 
modos a que obedeceu o velho esquema atraves do tempo, porquanto se es- 
contra em face de um novo convencionalismo que, aborrecendo o simile 
juridico e recusando-se a fungao subalterna de simbolo ou de recurso 
dialetico, traduz um conhecimento antropologico ou, entao, a sua cor- 

27 — "C. S.", L. Ill, c. 11 
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xespondente afirmagao no piano metafisico (28). Rousseau — que assim 
comprova a continuidade de seu pensamento exatamente onde se quis 
acusar uma desconexao — mais nao fez, com o "Contrato Social", do que 
oferecer um esquema de aplicagao concreta de todo o sistema anterior- 
mente proposto, e esse sistema (29), por seu turno, e a expressao mais 
ampla das possibilidades interpretativas oferecidas por uma inedita posi- 
^ao do espirito. Por esta posigao do espirito deve, pois, iniciar-se a analise 
de seu pensamento, sobretudo quando suas possibilidades interpretati- 
vas se reafirmam nas perspectivas atuais do conhecimento do humano, 
parecendo, ademais, destinadas a continuar-se em certas diregoes futuras. 
De fato, se hoje ja se comega a admitir (30) o intimo parentesco exis- 
tente entre os fundamentos rousseaunianos e a ciencia social contempo- 
ranea, cumpre assinalar que os mais recentes progressos dessa mesma 
ciencia, interessada, por exemplo, na analise da formagao social da per- 
^onalidade ou na interpretagao sociologica do politico, continuam a visar 
aqueles mesmos pontos de que Rousseau tratou preferencialmente. E' 
que a sua contribuigao firmou certas conceituagoes fundamentais e certas 
ligagdes essenciais que, respeitando a caracterizagao especifica da reali- 
•dade essencial e por isso importando decisivamente para as formulagoes 
metodologicas necessarias ao seu conhecimento, nao so se incluem du- 
radouramente na proposigao liminar dos problemas sociologicos, mas 
tambem se destinam a manter-se como pontos de referencia para futu- 
ras extensoes da ciencia social (31). No momento em que, desvencilha- 
da das peias das restrigoes aprioristicas e da lenta progressao das pri- 
meiras pesquisas, a sociologia se prepara para ampla elaboragao interna 
que Ihe imprimira, possivelmente, o impulso requerido por sinteses de 
mais largo ambito, nao parece conveniente relegar ao esquecimento e a 
subestima aquela ampla interpretagao da realidade humana, que se de- 
senvolveu em perfeita consonancia com o principio — extremamente sim- 
ples, porem essencial — segundo o qual nao se pode conhecer o homem 
e a sociedade senao encarando-os do ponto de vista da reciprocidade de 
sua realizagao e da interpenetragao de sua natureza. 

28 — A formulagao e tomada a Pierre Burgelin: "Le pacte ne doit etre consider© que 
d'un point de vue anthropologique et metaphysique, et non pas juridique" (cit., 
p. 533). Nao obstante cabe sublinhar que a melhor critica contemporanea, mesmo 
quando volta sua analise para o sentido da propria constru^ao contratual de Rousseau 
(p. ex.: Robert Derathe, Paul-L. Leon e principalmente Vaughan), sempre acaba 
por sublinhar o realismo do ncvo contrato e, pois, sua significagao objetiva. 

29 — "Le Contrat Social est le plus grand effort qu'ait acompli Rousseau pour systh6- 
xnatiser ses idees politiques" (Bouchardy, cit.) . 

30 — "£difier la vraie science de rhomme, tel est done le dessein qui va se formuler 
peu a peu dans I'esprit de Rousseau [...J. La pensee sociologique des siecles pos- 
terieurs ne fera que prolonger cette ligne: si Ton peut montrer que le groupe fait 
rhomme, il suffira de connaltre les lois des societes pour concevoir la politique 
ou la pedagogic ou la morale positives capables de creer I'etre neuf qui convient 
aux developpements des formes modemes de la civilization" (Burgelin, dt., p. 28) . 
Essa critica que encontra em Rousseau, mais do que o palido precursor admi- 
t do por Durkheim, um vigoroso fundador da ciencia sodal, so ganha em vigor 
quando formulada nao por um sociologo, mas por um filosofo. 

31 — Malgrado a clara diferenga dos propositos criticos e dos objetos de cogitagao, cabe 
aqui apontar as sugestivas indicagoes sobre a inadequagao das interpretagoes me- 
canicistas ao campo especifico das manifestagdes vitais que encontramos em Victor 
Serge: "Garnets"; Paris, 1952; Rene Julliard; p. 149-52. 
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