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ALGUNS ASPECTOS ATUAIS DO PRO- 

BLEMA DO METODO, OBJETO E DIVISoES 

DA CIENCIA POLITICA. 

FOR 

Lotjriyal Gomes Machado 





ESCOLHENDO, como assunto para uma tese de doutora- 
mento (*), o exame das tendencias mais atuais da cien- 

cia politica no tocante ao prohlema dos mHodos e do objeto, 
abandonamos preliminarmente qualquer intuito historico. Mes- 
mo encarecendo a necessidade dos grandes panoramas em que 
se traga a evolugdo das ideias poUticas, sentlamo-nos atraidos 
para um trabalho em que se focalizasse mais precisamente a 
tendencia cienttfica que, repontando aqui e alt por entre a 
multiddo dos dourinas poUticas, marca uma posigdo especial. 
Ndo poderiamos portanto nos preocupar com os rig ores da 
cronologia sem o risco de cair na simples enumeragdo dos 
adeptos declarados desta maneira de ver. Como ndo nos preo- 
cupavam os autores, era preciso fazer um esfdrgo para divi- 
sar, por sobre as diferengas individuals e de escola, as seme- 
Ihangas essenciais indicadoras dos elementos fundamentals do 
metodo cientifico adaptado as realidades poUticas. 

Visto sob o prisma especial do historiador, nosso trabalho 
parecerd fragmentdrio. E ndo sera mais consistente quando 
examinado d luz dos mandamentos da metodologia. Se pro- 
cur amos nos manter no piano das realidades observaveis e se 
procuramos descobrir quais os caracteres do mdtodo da politi- 
ca, ndo o fizemos para compor panoramas histdricos nem para 
verificar a observdncia ou a desobediencia aos preceitos logi- 
cos. Interessamo-nos por esbogar uma andlise critica de que 
pudessemos extrair uma ideia, precisa quanto possivel, da orien- 
tagdo que de fato estd tomando em nossos dias a ciencia politica. 

Julgamos ver, a par da riqueza imensa dos estudos de 
nossa esp.ecialidade, uma indecisdo geral dos espiritos em face 
da maneira de encarar a ciencia correspondente. Teoricamen- 
te, portanto, impoe-se uma sistematizagdo de quanto se tentou 

(*) O presente trabalho foi apresentado, originalmente, como tese de 
doutoramento e aprovado pela banco examinadora em 13 de novembro de 1942. 
Aparece agora, sem maiores modificagoes que as da indispensavel revisdo, como 
Doietim da cadeira de Politica. 



conhecer acerca dos 'prohlemas preliminares, e se ndo fracas- 
samos em nosso proposito, poder-se-d distinguir este esforgo 
no sentido de indicar uma diregdo mais segura onde aparen- 
temente reinava o cdos. Esta solicitagdo do espirito teorico, 
por outro lado, e completada por uma necessidade profissional. 
No cumprimento dos encargos de assistente, titulo que nos 
trouxe ate as provas de doutoramento, encontramo-nos muitas 
vezes diante da impossibilidade de conciliar a aspiragdo didd- 
tica de clareza e simplicidade com a confusdo trazida a certos 
pontos pela disparidade de opinioes sobre o assunto. Se teo- 
ricamente conseguissemos atingir as raizes comuns do conhe- 
cimento cientifico-politico contempordneo, teriamos dado mais 
um passo no sentido de afastar do caminho dos mogos uma 
impressdo tumultuosa e contraditoria. 

A inteligencia ndo pode ser apresentada como uma fonte 
de choques e desentendimentos, e seu progresso como fruto de 
coincidencias causais. Par Undo deste principio foi que traba- 
Ihamos no sentido de fazer emergir semelhangas e dar realce 
a paralelismos. Quando tecemos comentdrios sobre as obras 
de lingua inglesa, postas em maior numero nas estantes dos 
estudiosos pelas circunstdncias peculiares do momento presen- 
te, pudemos sentir que as barreiras geogrdficas e politicas ndo 
as separavam, em seus fundamentos, dos trabalhos de lingua 
francesa. As obras que nos chegavam antes da Franga, e que 
talvez jd comegam hoje a envelhecer, sdo continuadas, em suas 
grandes diretrizes e nos principios fundamentais que fixaram, 
pelos trabalhos mais recentes de ingleses e americanos. Pro- 
gredindo por trilhas diversas, todos, na medida de suas forgas, 
encaminham-se para um mesmo ponto ideal de unificagdo do 
pensamento. 

E o que, dentro das nossas reduzidas possibilidades, tenta- 
remos expor. 



Capitulo I 

I ,— A necessidade do conhecimento dos fenomenos 
politicos; a politica, um conhecimento de a^ao. 
O conhecimento do politico como consequencia 
das condigoes sociais. O pensamento filoso- 
fico, o empiric© e o normative. Tendencia 
de fato do pensamento politico contempo- 
raneo. 

II — Os antecedentes do seculo dezenove. Tenden- 
cia cientifica: metodologica (determinism© 
politico) e sistematizadora. Continuacao da 
tendencia nos autores contemporaneos. 

Ill — O pseudo-empirismo ativista, uma resistencia 
a teoria. O pensamento filosofico, uma resis- 
tencia a verifica^ao objetiva. O aproveita- 
mento de conhecimentos das ciencias afins: 
a interpreta§ao sociologica e a psicologica. 
A necessidade duma ciencia politica. 

1 

constante o interesse pela aquisi^ao de conhecimentos 
acerca da ordem dos chamados fenomenos politicos. A his- 
toria do pensamento humano apresenta, ja nos primeiros do- 
cumentos que chegaram ate nos, inclinagao indisfargavel pelo 
estudo dos fatos de organizagao voluntaria das sociedades, de 
constituigao dos grupos de mando, de governo, de adminis- 
tragao. E esta tendencia nao s6 sobrepuja o interesse por 
todos os outros fenomenos sociais, mas resume ainda, em si 
mesma, a historia do estudo das sociedades, narrando a evo- 
lugao do que mais tarde sera uma ciencia autonoma — a so- 
ciologia. Ha, portanto, uma aparente absorgao do todo pelo 
detalhe, do global pelo particular, mas o fenomeno politico 



tinha, neste estagio do conhecimento humano, uma compreen- 
sao muito mais ampla do que merece atualmente e seus pro- 
prios caracteres intrinsecos o levavam a grande expansao. 

Os interesses politicos, efetivamente, estao num piano de 
que os individuos participam de maneira conciente e volun- 
taria. Embora integrado no grupo politico por fenomenos que 
podem ser absolutamente independentes de sua vontade, o ho- 
mem nao se mantem em permanente submissao inconciente 
e, desde que o permitam condigoes peculiares de sua camada 
social ou fatores gerais de liberdade, age, procurando confor- 
mar a organizagao daquele grupo. A agao e concretizada em 
participagao direta nos movimentos tendentes a solucionar pro- 
blemas de interesse imediato e cujas consequencias, frequen- 
temente materials, sao suscetiveis de influencia direta nos de- 
talhes minimos das vidas individuals, o que ja bastaria para 
explicar o desenvolvimento intense, exagerado a primeira vis- 
ta, dos estudos versando sobre a realidade politica. No en- 
tanto, acresce ainda — e nao e pouco importante a explicagao 
— parecerem os problemas sociais, em seu primeiro aspecto, 
suscetiveis de solugao politica mesmo quando sejam de natu- 
reza economica, domestica, educacional, etc., pois, para o ho- 
mem desarmado de compreensao cientifica, todos os fatos se 
integram na pratica e, desprezando os valores do conhecimento 
positive previo, seu movimento natural e alcangar remedio 
sem se importar com a analise do mal. Em outras palavras, 
diriamos que a politica era, nesta epoca em que se estudavam 
globalmente os problemas sociais, um conhecimento de agao 
baseado em acontecimentos passados, cujo objetivo estava em 
reverter a agao, no piano dos acontecimentos presentes. 

Nao se confunda, no entanto, o conhecimento saido da 
agao com as afirmagoes grosseiras do empirismo moderno,. 
pois a eficiencia deste tipo de pensamento em nossos dias e 
mero reflexo do monopolio das sistematizagoes feito pela cien- 
cia e pela filosofia. Nos primeiros tempos dos estudos so- 
ciais a separagao nao se dava e a solugao dos problemas sociais1 

aparecia sob a forma de verdades universais e permanentes^ 



contendo em si nao so a generalizagao de experiencias par- 
ticulares, como tambem a influencia nitida do pensamento do 
tempo. Mas a interpenetragao destes dois elementos nao e 
constante e, se deve ser assinalada para afastar duvidas acer- 
ca de sua possibilidade, deve, por outro lado, ser entendida 
como peculiaridade de determinadas ocasioes historicas. Nem 
sempre o espirito e a agao se completam e, a partir do mo- 
mento em que se verifica o menor desiquillbrio, torna-se cla- 
ro que o tipo de pensamento orientado para a aqao e visando 
somente a soluqao geralmente material das questoes, nao per- 
mite uma corporificagao solida e coordenada de conhecimentos. 
A afirmagao provinda dos movimentos praticos nao pode ser 
rigorosa e nem mesmo sera sempre representativa de um so 
tipo de conhecimento. 

E, quando e possivel distinguir um traqo comum a todas 
as respostas aos problemas particulares, ha nele um compro- 
misso com as grande diretrizes dos fatos e nao uma conquista 
de verdade relativa aos acontecimentos da epoca. Procuran- 
do salientar este detalhe, Francis W. Coker mostra como o 
espirito grego passa, depois da dominaqao romana, para uma 
filosofia predominantemente interessada nos problemas indi- 
viduals, e tambem da sua adesao a opiniao que ve no simples 
aspecto historico de esfacelamento estatal da Idade Media ex- 
plicacao suficiente para o desinteresse pelas questoes politi- 
cas que s6 voltam a suscitar curiosidade quando se intensi- 
fica a vida de governo das republicas peninsulares. (1) 

(1) F. W. Coker, "Recent Political Thought" N. York, 1934, pags. 
3-4. No mesmo sentido, Gettell: "Algumas vezes, e certo, os pensado- 
res politicos se entretem especulando sobre o Estado Ideal ou constroem 
pela imagina^ao sistemas politicos tais como deveriam ser, segundo sua 
opiniao, na realidade. Se examinarmos mais detidamente este tipo de 
teorias politicas, notaremos logo que estao baseadas nos ideais do tempo 
e que almejam remediar certos males especlficos radicados nas condigbes 
de sua epoca. Dificilmente se compreendera o sentido da "Republica" 
de Platao se nao se tiver em conta os caracteres que apareceram na de- 
cadencia da cidade-estado na Grecia. A "Utopia" de Morus reflete a 
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Por outro lado, em todas as ocasioes nas quais o homem 
age, o faz em razao dum principio geral de que deduz o caso 
particular em questao, ou tem uma regra expressa represen- 
tada pela forma rlgida e irrecusavel dos principios de agao 
que a pratica comprovou como uteis, ou ainda pode, diante 
de problema original, praticar tentativas, renovando-as a cada 
mau efeito, ate obter resultado satisfatorio. Estao ai, tres 
especies cognoscitivas: o grande principio geral, caracteris- 
tico do pensamento filosofico, fornecendo campo para poste- 
riores aplicagoes particularizadoras; a norma de agao nao se 
preocupando com o verdadeiro positivamente comprovavel e 
se resumindo a conquista do eficaz praticamente util; o co- 
nhecimento, nascido da experiencia concreta de agoes suces- 
sivamente variadas, que merece o qualificativo de empirico. 

0 pensamento orientador leva a filosofia, a agao forma 
a arte politica, o mecanismo de tentativa e erro, se e incapaz 
de gerar ciencia, ja se mostra profundamente diferenciado 
do metafisico e do normativo — a politica teria forgosamente 
que se tornar um conglomerado desordenado de conhecimen- 
tos de origem varia. 

Talvez a coexistencia de tres tipos de conhecimento nao 
fosse capaz de perturbar o desenvolvimento da politica se nao 
viesse a ser agravada pela especializacao progressiva de cada 
um deles paulatinamente aumentado e autonomizado. Dife- 
renciando-se, senao se ignorando uns aos outros, chegaram es- 
tes tres ramos a discordancia absoluta, inversao do con junto 
sistematico de conhecimentos oferecido inicialmente pela filo- 
sofia grega e cuja consequencia mais funesta foi a invasao 
reciproca dos campos respectivos da arte, da filosofia e do 
empirismo politicos. Como cada qual era dominado por um 

desassossego causado pela passagem da agricultura h pecuaria na In- 
glaterra. O livro "Looking Backward" de Bellamy implica a existencia 
da cidade modema e dos problemas contemporaneos do capital e do 
trabalho" — "Historia de las ideias politicas", tr. esp;, Barcelona, 1937, 
pag. 33, T. I. 
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fcipo especial de cultura, nao sera dificil avaliarmos o estado 
caotico em que se encontrou a norma de agao hesitando en- 
tre a base filosofica, a rotina tradicional e o conhecimento 
acidental e limitado; ou a filosofia da vida politica sendo do- 
minada em certos assuntos pela erudigao historica, quando 
nao pelos entraves da aglomeracao de conhecimentos praticos. 
Acrescentemos ao quadro a vizinhanga perigosa das varias 
ciencias humanas que entao floresciam e que, pela propria 
forca expansiva das ciencias novas, invadiam todos os ter- 
renos e teremos assim um panorama geral do estado em que se 
apresentam os conhecimentos politicos no seculo XIX. 

Cabe neste ponto um reparo acerca dos limites reduzidos 
que voluntariamente impusemos ao nosso trabalho. Conside- 
rando o desenvolvimento historico da materia tratada nele, 
deveriamos, a rigor, comegar pelos primordios da historia da 
ciencia politica, citando os primeiros pensadores que se pro- 
puseram a tratar do assunto. Um cerimonial preliminar, diz- 
nos Sir Frederick Pollock, devia impor a todo o especialista 
da materia uma reverencia especial a memoria de Aristoteles 
que equivalesse a saudagao inicial de qualquer trabalho lite- 
rario dos bramanes feita a Ganesa, deus do aprendizado. Cla- 
ro e que nao recusamos a obra completada por quantos pen- 
sadores na Antiguidade e na Idade Media esforgaram-se por 
tornar objetivo o conhecimento da materia politica, mas se 
aqui nao figuram referencias detalhadas as suas obras e por- 
que uma tal enumeragao cronologica escapa ao carater de nos- 
so estudo. 

Certamente uma politica cientifica teria muito que apren- 
der com Tomaz de Aquino e Aristoteles; as primeiras obras 
da modernidade neste sentido sao devidas a Bodin, a Maquia- 
vel e a Hobbes e, no seculo dezoito, nao e possivel ignorar a 
existencia dum Rousseau ou dum Montesquieu, Nao se en- 
quadram, contudo, estas realizagoes em nosso intuito. Este 
trabalho, se conseguir alcangar os seus fins, o fara procuran- 
do demonstrar a tendencia atual dos pensadores politicos e 
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dos especialistas em diregao a ciencia. Nao se trata, pois, de 
uma analise historica, mas duma sintese metodologica que, ao 
inves de se manter no piano epistemologico, examina tambem as 
diregoes de fato da literatura atual sobre assunto. 0 recuo 
que nos permitimos ate o seculo dezenove, explica-se nao so- 
mente por ser neste seculo que mergulham mais diretamente 
as raizes do pensamento contemporaneo, mas tambem porque 
a politica oitocentista em sens aspectos doutrinarios ainda 
permanece viva em nosso tempo. 

Nao cabe aqui, esta claro, qualquer interpretagao que pos- 
sa procurar nos caracteristicos do seculo XIX politico um in- 
dice de desordem e de incapacidade. Mais uma vez, como 
sempre, as condigoes sociais se incumbem de demonstrar as 
fontes do movimento tumultuoso. Se, como dissemos acima, 
movimentos sociais influem direta e profundamente ate 
nos pensadores reformistas e utopicos, nao e possivel es- 
perar-se da Europa oitocentista uma filosofia, uma arte e 
uma ciencia politicas unas e sistematicas. Dificilmente en- 
contraremos maior multiplicidade de movimentos sociais em 
tao curto espago como no seculo em que os movimentos econo- 
micos sociais deram origem as classes peculiares a. civilizagao 
contemporanea ocidental, cuja delimitagao bastante mutavel e 
cuja penetrabilidade extraordinariamente facil sao responsa- 
veis pelos conflitos e pelos movimentos gerais que nao somente 
causaram a aparigao de novas correntes de pensamento con- 
dicionadas a novas tendencias, como assimilaram todas as cor- 
rentes anteriores. Charles E. Merriam, fazendo um estudo 
introdutorio as teorias politicas desse perlodo, chega mesmo a 
substituir a classificagao tradicional das correntes por um ar- 
ranjo novo em que os autores aparecem agrupados segundo 
as classes sociais a cujos ideais atenderam conciente ou incon- 
cientemente. Realmente, se somos capazes de atribuir ao che- 
que entre a classe trabalhadora e o grupo empregador o apa- 
recimento do "trade-unionism" e do socialismo, e precise nao 
esquecer que a volta dos simples ideais operarios se agrupa- 
ram pensadores os mais diversos, responsaveis por teorias que 
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hoje podem parecer irreconciliaveis (2). t, precise notar tam- 
bem que os proprios ideais e interesses duma classe sao am- 
plos, variados e instaveis, o que os torna centres de ideais nem 
sempre suscetiveis de sistematizagao: o capitalismo — con- 
tinua Merriam — e responsavel pela renovagao eficientista 
que englobou todos os esforgos desenvolvidos no sentido de 
tornar cientifica a industrializagao; contrapoe-se a esse movi- 
mento de renovagao a conservagao amplificada dos principios 
liberalistas e, ainda, enquadram-se tais tendencias nas formas 
democraticas a que se ligou indissoluvelmente. Poderiamos 
ainda juntar o papel da classe media que se incumbiu de ape- 
gar-se as ideias tradicionais constitucionalistas, representati- 
vas e sufragistas, mas o panorama continuaria a ser simples- 
mente parcial, pois, alem das caracteristicas parciais dos gru- 
pos sociais, ha a influencia das grandes ideias gerais da 
epoca. (3) 

Uma delas, aqui citada tao so como exemplo, e a atragao 
pelo ideal cientifista. Tanto e possivel caracterizarmos um 
cientifismo no interior das ideias politicas, como podemos o 
encontrar como influencia de ciencias afins. Ha, em cada 
passo do pensamento do seculo passado, a preocupagao de im- 
pressionar pelo rigor; vem dai o socialismo cientifico, o anar- 
quismo cientifico, a democracia cientifica, etc. Ha, a cada 
momento, influencias estranhas e isso explica porque as his- 
torias da filosofia social sao levadas a classificar os escritores 
politicos em "economistas", "geografos", "antropologistas" e, 
mesmo no interior do movimento sociologico que levara as 
teorias sociais a verdadeira ciencia, encontramos sociologos 
"organicistas", "psicologistas", "historicistas", etc. (4) 

(2) C. E. Merriam e H. E. Barnes, "A History of Political Theories 
— Recent Times", N. York, 1935, cap. I: "Recent Tendencies in Politi- 
cal Thought", de autoria de Merriam. 

(3) Idem, ibidem, especialmente a parte II do cap. cit. 
(4) F. W. Coker, ob. cit., pag. 4: "Nosso pensamento politico de 

hoje tem certas raizes que o colocam em particular conexao com a ulti- 
ma metade do seculo dezoito. Em primeiro lugar uma atitude "cien- 
tifica" em face das instituigoes sociais adquire contomos ja definidos 
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As influencias particulares que tendiam a "racionali- 
zar" (5) os ideais das camadas sociais ou que procuravam 
assimila-los a sistemas e padroes preexistentes, bem como a 
pressao de certos tragos gerais da epoca ou a contaminagao pelos 
criterios estranhos, embora afins, se geraram tautas orienta- 
gdes diferentes nao podem, contudo, ser compreendidas tao 
somente como causas que agiram no sentido de tornar ainda 
mais dispares os conhecimentos ja multiformes e desorgani- 
zados de que se compunha a politica. Nao se trata simplesmente 
duma questao de unidade sistematica duma filosofia ou de 
homogeneidade basica no seio duma arte. Estes eram apenas 
os sintomas da consequencia, certamente mais grave, causada 
por aquele con junto de influencias no sentido de impedir o 
estabelecimento de qualquer criterio causal. Varias analogias 
com entidades diversas foram postas em evidencia, e, conse- 
quentemente, as instituigoes viram-se reduzidas, paradoxal- 
mente, a ausencia de qualquer explicagao suficiente dado o 
excesso de explicagoes oferecidas. Isto significava a destrui- 
gao do criterio de certeza constante oferecida anteriormente 
pelos sistemas filosoficos que atribuiam uma causa a todos os 

por esse tempo. Sob a influencia do grande progress© das ciencias 
naturais, os filosofos sustentavam que as leis naturais da sociedade 
humana podem ser descobertas pelo homem inteligente e, principalmente, 
nao por uma analise introspectiva da inteligencia humana, mas pela 
observa^ao sistematica das maneiras pelas quais o homem vive e age 
nas sociedades atuais. Em segundo lugar, a enorme extensao do controle 
humano sobre a natureza fisica, possibilitada pelas grandes invengoes 
mecanicas desta era, deu impulso a ideia de que o homem pode em larga 
escala controlar tambem as formas e as atividades da sua vida institu- 
cional pela aplicagao inteligente das leis sociais permanentes aos pro- 
blemas sociais imediatos". Cf. C. A. Ellwood, "Historia de la Filosofia 
Social", trad, esp., Santiago, s/d., Parte III. Ainda Gettell, ob. cit., cap. 
XXXI, pags. 393-405. 

(5) "Racionalizagao" esta empregada nesta passagem no sentido que 
Ihe dao os escritores americanos para os quais "racionalization" abrange 
ambas as formulas — "utopia" e "ideologia" — usadas por Mannheim 
para determinar as justificagoes concientes, sob forma doutrinaria, das 
situagoes sociais. (Vd Karl Mannheim; "Ideologia y Utopio", trad, esp., 
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fenomenos e uma solugao a totalidade dos problemas. Em seu 
lugar estabelecia-se a incerteza absoluta, a ausencia do pro- 
prio criterio causal revelada na impossibilidade de se distin- 
guir os campos do filosofico, do normativo e do empirico e, 
neles, o lugar das varias categorias politicas. 

0 nosso intuito, tragando este pequeno esbogo em que 
varias "politicas" se encontram, se confundem ou se chocam, 
foi exatamente o de apontar a desordem como a motivacao 
suficiente da eclosao e ordenagao da corrente dos pensadores 
que tentaram objetivar e organizar em conjunto sistematico 
os liames de causagao dos acontecimentos politicos. Assim, 
se nao nos equivocamos, sentimo-nos desobrigados de uma 
descrigao historica mesmo no tocante aos pensadores do seculo 
dezenove. Tomaremos, na mesma linha do que ficou acima, 
certas posigoes tipicas e as consideraremos sempre de um pon- 
to de vista de fato, evitando as abstragoes logicas. 

II 

A reagao natural ao estado de assistematizagao das varias 
correntes do pensamento politico, que no seculo dezenoze se 
entrechocavam, foi no sentido de dar solidas bases sistemati- 
cas e metodologicas a nova ciencia ainda em composigao. 
Neste sentido, o maior esforgo talvez seja o dos grandes sis- 
temas, como o positivismo e o marxismo que, procurando 
apanhar e dominar o conjunto dos conhecimentos cientificos 
acerca do homem, nao se esquivaram a estender suas conclu- 
soes ate o dominio do controle pratico dos fatos sociais. A 
politica positiva era consequencia logica do positivismo e da 
sociologia de Augusto Comte, como tambem a construgao filo- 
sofica e cientifica de Karl Marx teria seu acabamento natural 
na politica de agao que chegava ate aos detalhes da tecnica 
revolucionaria. 

No sistema de Comte, poderiamos mesmo distinguir um 
intuito pratico que se coloca inicialmente, perfeitamente 
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legitima uma interpretagao do positivismo que procure as 
causas primeiras do movimento no reconhecimento, por Comte, 
da necessidade de conhecimento objetivo das condigoes sociais 
de seu tempo. Mas, ao inves de fazer uma construgao pura- 
mente ideologica, Comte colocou-se dentro do problema afir- 
mando a necessidade de ser cientifica a intervengao humana 
que queira tentar a transformagao social (6). Dominado todo 
o terreno heterogeneo dos fenomenos por leis homogeneas e 
constantes, e possivel chegar-se a um conhecimento positive e 
de extensao universal, suscetivel de basear uma tecnica de re- 
novacao. 0 saber positive, diz-nos Jose Medina Echavarria, 
era porisso uma maneira de se alcangar elementos de previsao 
e instrumentos de intervengao; os passos fundamentais do po- 
sitivismo residem nos termos celebres e um pouco cansados: 
saber, prever, prover. (7) 

Estas sao as razoes suficientes pelas quais o positivismo 
nunca abordou uma ciencia especial para o estudo dos fatos 
politicos. Tomada a sociedade como um todo, perfeitamente 
equivalents as esferas das demais ciencias, a agao politica seria 
a simples aplicagao pratica de tudo quanto se conhecesse 

(6) "Em uma palavra, esta situagao geral da ciencia politica atual 
reproduz exatamente aos nossos olhos a analogia fundamental que houve, 
outrora, entre astronomia e astrologia, a alquimia e a quimica, e a 
procura da panaceia universal e o sistema de estudos medicos"... "Em 
virtude de sua complicagao superior e acessoriamente de sua conexao mais 
intima com o conjunto de paixoes humanas, as especulagoes politicas de- 
veriam ficar mergulhadas, mais profundamente e por mais tempo do que 
todas as outras, nesta deploravel situa^ao filosofica em que essencial- 
mente se enfraqueciam enquanto estudos mais simples e mais estimu- 
lantes foram sucessivamente se desenvolvendo nos ultimos tres seculos". 
A. Comte, "Cours de Philosophie Positive", Paris, 1908, 48.a Li^ao, 
pags. 153-4 e 155. 

(7) E continua o autor citado: "A relagao existente entre a cien- 
cia e a tecnica, como aplica?ao instrumental dos principios formulados 
pela primeira, e postulada como valida para todas as classes de feno- 
menos. Os fenomenos sociais nao tern porque constituir uma excecao a 
este principio geral" — Jose Medina Echavarria, "Sociologia Contem- 
poranea" Mexico, 1940. 
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atraves das leis da fisica social. Sendo a ciencia uma previsao 
segura, e considerada a Sociologia como uma ciencia, as leis 
sociologicas podem ser aplicadas na previsao das consequen- 
cias desde que estejam caracterizados os antecedentes. Evi- 
tava-se desta maneira toda a ideologia utopica e extra-cientifica 
e a politica positiva seria o meio de controle social correspon- 
dente ao estadio positive e industrial da sociedade. 

Tambem para Karl Marx o descobrimento dos fundamen- 
tos constantes e determinados da agio politica valiam mais do 
que qualquer outro sistema que estabelecesse simplesmente 
um principio superior geral, e mesmo os principios superiores 
devem ser obtidos a custa da inducao historica. Assim e que 
na relagao das estruturas superiores com as inferiores, Marx 
fez residir o determinismo conformador das formas politicas. 
Determinismo conseguido a custa da analise historica, isto e, 
do exame da natureza dos acontecimentos sociais e nao erigido 
sobre consideragoes de ordem filosofica. Marx procurava 
assim o mesmo caminho que Augusto Comte ja fizera: um co- 
nhecimento solid o e cientifico para servir como ponto de par- 
tida da politica ativa. Ainda como Comte, seu sistema queria 
uma politica assentada na capacidade de previsao. 

Construido o determinismo, que esclarece as relagoes 
causais entre os fenomenos sociais, o marxism© se continua 
pela antecipagao inteligente dos fenomenos, a vista de seus 
antecedentes. Entre outros, celebrizou-se o exemplo concreto 
que o proprio Marx forneceu ao prever a passagem dos instru- 
mentos de dominagao da mao da classe capitalista as do pro- 
letariado. Sem entrar na analise do conteudo de suas afirma- 
goes, o que, alias, tambem fizemos com o sistema de Comte, 
podemos no sistema de Marx distinguir o processo logico que, 
do conhecimento causal, vai ter a aplicagao ativa, passando 
pelo intermediario indispensavel da antecipagao previsiva. 

Comtismo e marxismo nao chegaram a dar origem a uma 
ciencia politica completamente desligadas das demais ciencias 
e de todos os preconceitos filosoficos. Neste sentido influiram 
causas que estavam na base do pensamento; ambos os sistemas 
foram perdendo a maleabilidade caracteristica das ciencias po- 

2 
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sitivas para se limitarem a rigidez de certos principios gerais, 
Quando, afinal, os cnticos puzeram em duvida a solidez das 
afirmagoes relativas a evolugao linear das sociedades ou a 
exclusividade duma determinante da vida social, e, princi- 
palmente, quando a observagao objetiva das sociedades foi 
descobrindo fenomenos inexplicaveis dentro daqueles criterios, 
nao foi somente um detalhe ou uma interpretagao parcial que 
sofreu abalo, mas entrou em perigo toda a ciencia social de 
Marx e toda a sociologia de Comte. Uma analise mais ponde- 
rada do papel de seu pensamento na evolugao da ciencia do 
politico, apontara os dois pensadores como responsaveis pela 
fixagao definitiva da ideia de que os fatos sociais, e com eles 
os politicos, sao ligados a causas de modo constante e univer- 
sal, o que assegurou definitivamente a possibilidade de seu es- 
tudo cientifico. Alem disso, podemos atribuir-lhes a primeira 
tentativa de alguma envergadura no sentido de estabelecer 
objetivamente as leis fundamentals do determinismo social. 
Se os resultados de seu pensamento podem ser postos em duvi- 
da — e nao e este o ponto que aqui discutimos — restarao 
sempre, cOmo contribuigoes indeclinaveis a positividade e obje- 
tividade do conhecimento da vida social, as diregoes logicas e 
as conquistas metodologicas de Comte e Marx. 

Talvez fossem suficientes as referencias anteriores para 
marcar a tendencia que o seculo dezenove tinha de encaminhar 
para o dominio politico os rigores da ciencia. A influencia, 
contudo, exercida sobre o pensamento e as obras de certos 
autores por Georg Jellineck, obriga-nos a fazer uma ou duas 
observagoes sobre seu trabalho no tocante a politica. Muito 
embora, cronologicamente seja um escritor que aparece 
"depois" de Comte e de Marx, seu pensamento pode ser ca- 
racterizado como paralelo, e nao consecutivo, ao marxismo e 
ao comtismo. Alias, e precise notar que Jellineck nao e pro- 
priamente um especialista, mas um jurista que, pela contigui- 
dade real existente entre a materia juridica e a politica, foi 
levado a analise da natureza do Estado. 
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Georg Jellineck (8) influiu sobre os escritores americanos, 
e entre todos e justo destacar a James Willford Garner, prin- 
cipalmente pela sua conceituagao sistematica das partes consti- 
tutivas do que chama de "ciencia do Estado". Distinguindo no 
con junto das ciencias noologicas (por ele conceituadas como 
capazes de apanhar em seu estudo a totalidade das a^oes do 
homem em sociedade), Jellineck distingue as ciencias que es- 
tudarao os fenomenos ou manifestagoes humanas independen- 
tes da vontade do individuo e aquelas que terao como objeto 
as manifestagoes dominadas pela vontade. Entre tais mani- 
festagoes avulta uma instituigao cuja existencia e condigao da 
vida de todas as demais e cuja importancia e complexidade 
exigem uma ciencia especial — o Estado. A importancia, a 
natureza especial e a complexidade constitucional do objeto 
impoem a ciencia uma amplidao no campo de pesquisas que, 
de tal modo, compreende inumeras disciplinas especiais entre 
as quais se colocam os ramos do direito pertinentes a esfera 
estatal. Contudo, a ciencia do Estado se fara nura piano exclu- 
sivamente social, deixando-se de lado o ponto de vista juridico. 

Ainda preliminarmente distingue Jellineck as ciencias des- 
critivas das teoricas e das praticas. A ciencia do estado e 
qualificada como teorica: e a teoria ou doutrina do Estado 
(Staatslehre), de significado diverse do que hoje usamos pois 
a parte descritiva essencial nao entra em seu corpo de conhe- 
cimentos, ficando relegada a historia, auxiliada pelo estudo 
descritivo das instituigoes do Estado moderno e contemporaneo 
(Staatenkunde) e pela estatistica politica e administrativa. 
A doutrina do Estado so incumbe a tarefa de tragar as leis de 
conexao entre os fenomenos focalizados e classificados na parte 
descritiva. Passa entao a divisao e classificagao (que Garner 
translada diretamente para a sua "Introduction to Political 
Science") dos ramos da ciencia do Estado que e primei- 
ramente dividida em ciencia teorica do Estado ou doutrina 

(8) Georg Jellineck, "L'Etat moderne et son droit", trad, franc., 
Paris, 1905, principalmente o Livro I, dedicado a teoria geral do Estado. 
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do Estado (theoretische Staatwissenschaft oder Staatslehre) 
e ciencia aplicada do Estado (angewandte oder praktische 
Staatswissenschaft). 

precise lembrar ainda que, embora dividindo a ciencia 
teorica do Estado em doutrina teorica geral e doutrina teorica 
particular do Estado (allegemeine Staatslehre und besondere 
Staatslehre), Jellineck nao confunde a parte aplicada com a 
polltica pois ere serem as finalidades desta de ordem metafisica 
e absoluta, enquanto a ciencia aplicada tern finalidades empiri- 
cas e relativas. 

Rigorosamente 16gica, a classificagao e a definigao dos 
varios ramos da ciencia do Estado nao encontra, contudo, na 
teoria de Jellineck, uma continuagao que Ihe assegure uma 
pesquisa rigorosamente cientifica dos fenomenos politicos. 
Primeiramente, fazem se sentir as influencias duma arbitraria 
restri§ao do objeto de estudo. Tentando se desligar do histo- 
ricismo excessivo da escola juridica a que pertence, Jellineck 
adverte o estudioso da materia do perigo que constitue o conhe- 
cimento que tende a tragar a evolugao historica do Estado. Se 
a propria historia nos mostra uma instituigao mudando de 
fungao atraves dos tempos, isto denota que seu estudo em de- 
terminada epoca so pode ser util para o conhecimento desta 
epoca particular e nao para o conhecimento da instituigao tal 
como e hoje. Alem disso e preciso afastar toda ideia evolutiva 
que possa levar a concepgao de uma origem unica para as di- 
versas manifestagoes da vida social. 

Alem desta restrigao relativa ao objeto, maiores sao as 
reservas feitas relativamente a capacidade de pesquisa do me- 
todo da ciencia do Estado. Um fenomeno social, diz Jellineck, 
e feito nao so de forgas naturais como tambem de vontades 
individuais. Como os individuos vivendo em sociedade mos- 
tram-se diferentes uns dos outros, o principio basico das cien- 
cias sociais sera a individuagao e, portanto, uma lei social 
nunca conseguira ser, como as leis das ciencias naturais, cons- 
tante para todos os fenomenos e tendente a transformar re- 
lagoes qualitativas em expressoes quantitativas. As unicas 



— 21 — 

semelhangas observaveis nos fenomenos sociais nao dao para 
a erecgao de generalizagao mas, tao somente, para o estabele- 
cimento de "tipos medios", objetivo ultimo da ciencia do Es- 
tado. (9) 

Como se ve, o rigor classificatorio de Jellineck, ainda que 
obedecendo a uma necessidade de ordenagao e distingao de 
fronteiras da ciencia polltica do tempo, nao alcanga as finali- 
dades cientificas mas ate a elas se opoe. Uma ciencia politica 
limitada ao estudo dos fenomenos estatais, restrita tambem a 
so observar e estudar fenomenos contemporaneos ocidentais, 
cujo maximo alcance esteja em estabelecer uma tipologia 
media do Estado, nao conseguira nunca cumprir a exata tarefa 
de conhecer o seu objeto. Neste sentido, Marx e Comte ja 
tinham feito mais. 

De qualquer forma, os sistemas a que nos referimos, se 
nao atingiram os fins duma politica cientifica, servem-nos como 
referencias inestimaveis a nosso escopo particular. Sao amos- 
tras palpaveis de que a tendencia cientifica, no campo das rea- 
lidades politicas, tern, no seculo dezenove, dois objetivos: sis- 
tematizar, separando das demais ciencias afins, a politica, e 
dota-la de um rigoroso determinismo que Ihe permita a obten- 
gao de relagoes causais. Pensadores e ideias aparecem-nos, 
entao, como indices duma progressiva autonomizagao da cien- 
cia social em geral e em particular da ciencia politica. 

Esse movimento em favor da autonomia, nao mais o en- 
contramos deste ponto em diante, representado por um nome 
proprio ou pelos adeptos duma corrente. uma opiniao mui- 
to difundida mas difusa, que encontra apoio em grande nume- 
ro de pensadores, divulgadores e estudiosos da politica, sem no 
entanto provocar em seus seguidores a desejavel unidade de 

(9) A critica de Garner, acerca da distingao entre o tipo ideal e 
medio feita por Jellineck, nao nos parece justa pois sera impossivel ima- 
ginar-se um estudo objetivo em que nao se estabelegam distingoes seme- 
Ihantes. Ver o titulo IV da obra de Jellineck. Cf. J. W. Garner, "Intro- 
duction to Political Science", N. York, 1910, cap. I, pags. 7 e segs. 
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pensamento acerca deste ponto pacifico de introdu?ao a mate- 
ria. Poderiamos explicar esta ausencia de unidade, primeira- 
mente, por estarmos defronte a uma dessas encruzilhadas do 
pensamento a qual se pode chegar, como alias ja ficou apon- 
tado, por muitos caminhos e, em segundo lugar, por nao ter 
ainda aparecido uma sistematizagao logica da questao que co- 
locasse o problema em seus termos reais, exigindo solugao 
unica. Assim sendo, somos obrigados a conceituar a corrente 
como simples tendencia e descreve-la em suas linhas gerais pois 
nao podemos apontar um conjunto critico de ideias em que se 
baseie. Digamos que e um trago comum, cujos caracteres 
principals estao no abandono do normativo ou do apriorismo 
filosofico e no esforgo no sentido de obter, em compensagao, 
um conhecimento objetivo dos fenomenos especificamente poli- 
ticos que permita tragar nexos de relagao entre eles. Concre- 
tamente encontramos seus reflexos nos mais diversos autores, 
como Paul Janet, Bigne de la Villeneuve, Burgess, Garner, 
Willoughby, Elliot, Munro, Catlin, Earner, Holcombe, Allport, 
e tantos outros. Ao inves de tentar uma lista mais completa 
que relate todos os modernos ou suba ate os precursores his- 
toricos da atitude, como faz Garner (10), preferimos por ter- 
mo a qualquer julgamento ilusorio que estes nomes possam 
causar, lembrando que o mesmo autor os faz acompanhar da 
declaragao de que, nao sendo possivel dar aos resultados a 
"exatidao e precisao possiveis nas ciencias fisicas, uma ciencia 
do Estado plenamente desenvolvida continuara a ser sempre 
um ideal". O fracasso explica-se na medida em que notamos 
a disparidade de especializagao dos autores citados, e a disse- 
melhanga de seu pensamento. Como julgar identicos em seus 
propositos um Bigne de la Villeneuve, ecletico, a sonhar com 
uma "estatologia" que se construira por um metodo "realista 
e complexo" (11) ; um Allport que quer reduzir a todo o custo 

(10) Gamer, ob. cit., pag. 14. 
(11) Marcel de la Bigne de Villeneuve, "Une science sociale noit- 

velle — la statologie", Cairo, 1935. 
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a ciencia politica a um ramo da psicosociologia (12) ; dum 
Holcombe que entrega a tarefa a historia e a jurispruden- 
cia (13) ; ou dum Janet que identifica todo o pensamento po- 
litico com a ciencia politica (14) ? Nao admira que Barker, 
assumindo a catedra de Cambridge dissesse — "I am not 
altogether happy about the term "Science". (15) Concreta- 
mente, pois, nada se obteve, porque os interessados numa cien- 
cia politica, mesmo reconhecendo sua necessidade urgente, nao 
tiveram entretanto decisao suficiente para abrir mao das con- 
quistas feitas a custa de pontos-de-vista e de metodos tornados 
de emprestimo as ciencias afins. Houve uma hesitagao em 
deitar fora os frutos que o criterio juridico, o historico, o 
psicologico e a filosofia tinham anteriormente colhido, e da 
hesitagao resultou a permanencia da necessidade de recons- 
trugao. 

Nao se de, porisso, uma interpretagao demasiado pessi- 
mista que lance ao rol dos insucessos absolutes o movimento, 
facilmente verificavel alias, que levou a uma aproximagao 
conceitual os politicistas. Melhor talvez seja ouvir a opiniao 
de Sabine: "Mas e claro que estamos num periodo de transi- 
5ao no qual uma variedade de tendencias esta afetando o pen- 
samento politico e o deslocando, presumivelmente, para uma 
cristalizagao em padrao fundamentalmente diverse da filosofia 

(12) Floyd H. Allport, "Political Science and Psychology", em 
Ogburn e Goldenweiser, "The Social Sciences and their Interrelations", 
pags. 259-78. 

(13) Ibidem, Arthur N. Holcombe "History and Political Sciencie", 
pags. 189-208. 

(14) Paul Janet, "Histoire de la Science Politique dans ses rap- 
ports avec la Morale", Paris, 1872, pag. II, Introd. "Ha pois uma ciencia 
do Estado, nao de tal ou qual Estado mas do Estado em geral, considerado 
em sua natureza, em suas leis, em seus principals tipos. E' esta ciencia 
que chamo de filosofia politica e da qual farei a historia". 

(15) Ernest Barker, "The study of Political Science and its Re- 
lations to Cognate Studies", Cambridge, 1928. 
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politica de uma geragao para traz. Presentemente, todavia, 
e impossivel dizer-se qual sera este padrao" (16). 

Ill 

0 rapido exame por que passamos alguns adeptos duma 
ciencia politica, se nao terminou por dar uma indicagao segura 
dos novos caminhos que se abrem para o futuro, nem porisso 
deixou de fornecer dados essenciais acerca dos pontos de vista 
que, usados no passado, devem ser agora abandonados. Assim, 
nao deve restar duvida acerca da insuficiencia — de fato, e 
nao simplesmente demonstrada por quaisquer abstragoes me- 
todologicas — de toda a sistematizagao politica apoiada tao 
somente nos conhecimentos de outras ciencias ou principios 
filosoficos. As ideias universais provenientes dum piano su- 
perior, quando aplicadas aos pequenos detalhes particulares da 
realidade tem efeitos que nunca ultrapassaram os da eventual 
corregao trazida, pela observagao concreta oferecida por meio 
da aplicagao, aos pianos teoricos tragados de antemao. Ja 
Jellineck, no limiar da sua teoria geral do Estado, nao deixava 
de reparar no piano posterior e extra-cientifico em que deve 
se desenvolver a aplicagao, colocando-a no ultimo dos estagios 
da ciencia, depois de dominadas a ciencia descritiva e a expli- 
cativa (17). Reconhecendo o excessivo otimismo que demons- 

(16) Sabine, "Political Science and Philosophy" em Ogburn e 
Goldenweiser, ob. cit. pags. 242-58. 

(17) Ver Jellineck, cit. L. Levy-Bruhl, abordando a questao das re- 
la?oes entre a teoria e a pratica, diz; "Pretender que uma ciencia e 
normativa enquanto ciencia, isto e, enquanto teorica, e confundir em um 
so dois mementos que nao podem deixar de ser sucessivos. Todas as 
ciencias atualmente existentes sao primeiramente teoricas — tornam-se 
normativas depois, se o seu objeto o comporta ou se ja avangaram o sufi- 
ciente para permitir aplicagoes". "Morale" cap. de "La Methode dans 
les Sciences", l.a serie, pags. 340-41. Ver tambem "La morale et La 
Science des Moeurs", cap. I. 
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traria seguir-se de imediato o conselho da aplicagao, e reconhe- 
cendo ainda a necessidade duma "moral provisoria" para a 
vida polltica, abrimos facilmente mao do recurso perigoso de 
construir uma ciencia sobre uma arte, maugrado as costu- 
meiras citagoes relativas a origem do conhecimento moderno. 
A arte precede e, no maximo, toma o lugar da ciencia enquanto 
esta nao adquire plenitude de vigor, mas desta ordem de 
sucessao a identidade de conteudo a diferenga e larga. 

fi preciso, esta claro, quando se toca este ponto, ter em 
mente que, muito embora inumeros autores declarem sen pro- 
posito como sendo o de "determinar o que e e como se faz a 
politica", o fim de sua obra acaba por se revelar em um es- 
tagio pretensamente universal do conhecimento abandonando 
o piano estritamente empirico apontado de inicio. Um langar 
de olhos por uma construgao teorica do genero mostra clara- 
mente como, saindo do campo do que simplesmente acontece, 
o escritor ve-se num primeiro passo obrigado a despresar as 
aparendas pois julga necessario "permitir-se ao analista e 
expositor da politica, como a qualquer outro investigador, 
atacar preconceitos, rever convicgoes enraizadas e criticar sen- 
timentos respeitaveis em si mesmos, e em geral provocar todas 
as duvidas que podem levar a uma compreensao mais profun- 
da". Depois duma depuragao critica que, procurando satisfa- 
zer "ao esplrito da cultura moderna" passa claramente da 
aparencia real as abstragoes do conhecimento ja numa pri- 
meira etapa da esquematizagao, vai ao estudo propriamente 
politico de pesquisa do "mecanismo total do process© para a 
conformagao e regulagao das relagoes de poder na vida publica 
do Estado ou entre diversos Estados". E, o mesmo autor que 
visava somente o conhecimento direto do que e e de como se 
da o fato politico, acaba por construir uma concepgao em que 
"o mecanismo do processo politico investigadq por nos so e 
cognoscivel, como e logico, em seus tragos essenciais e, porisso, 
so pode ser esbogado muito em geral. Em suas normas mais 
profundas se mantem por sobre as epocas e em suas formas 
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concretas depende do ambito cultural em que nascem os per- 
sonagens que nele atuam" (18). 

A resistencia na posicao empirista da teoria construida 
sobre os dados da pratica tende, pois, a tomar suas devidas 
proporgoes de simples esforgo para nao se deixar arrastar 
pelo teorismo (19). E, nesta forma do pensamento teoretico 
vamos encontrar um segundo nucleo de resistencia. 

Aludindo a este aspecto das teorias politicas, e precise 
comegar ressalvando em nossa intengao qualquer exagero 
anti-filosofico. A filosofia nao se pode langar a pecha de inu- 
tilidade pois, se reconhecemos a necessidade de corresponde- 
rem os homens aos estimulos continuos da vida social e politica, 
nao poderiamos, desde logo, declarar obsoleta a ideia filoso- 
fica que orienta a agao e da forma racional e coordenada aos 
sistemas de valores, motives essenciais das diregoes da politica. 
Venham donde vier, tenham ou nao uma proveniencia estrita- 
mente social, os valores morais e politicos nao podem ser dados 
como inuteis (20). O sociologo, na sua ansia de descobrir os 
fundamentos relatives e mutaveis que constituem a essencia 
dos sistemas, universais e absolutos em aparencia, reconhece 
a fungao social destas representagoes coletivas que sao o re- 
flexo conciente de realidades naturais subjacentes. Como po- 
deria a politica cientifica empreender a tarefa de substituir 
as construgoes filosoficas por conhecimentos objetivos que mal 
comega a conquistar? 

(18)Tomamos como exemplo para a nossa exposi^ao o livro de 
Eckardt, "Fundamentos de la Politica", ed. esp., especialmente a Intro- 
dugao e o cap. I, pags. 7-22, donde sao extraidos os trechos citados. 

(19) Pelo teorismo filosofico, evidentemente. 

(20) Cf. afirmagoes de Gurvitch acerca das rela^oes entre a cien- 
cia social e a filosofia na Conclusao — " Sociology of Law and Philosonhy 
of Law" — de sua "Sociology of Law", tr. ingl., N. York, 1942, pags. 
304 e segs. 
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precise, portanto, nao confundir qualquer exclusivismo 
cientifista com a declaragao de que a propria mutabilidade dos 
ideais e valores politicos atesta nao serem eles formas de co- 
nhecimento da realidade constante, mas reflexos do carater 
mutavel dos fenomenos sociais. Queremos simplesmente 
deixar a descoberto o erro dos que tomam posigao no problema 
recusando qualquer tentativa de pesquisa objetiva sob alegagao 
de que so a filosofia pode dominar, como ja domina, este 
campo de fenomenos. E aqui quase bastaria repetir o que 
Levy-Bruhl ja deixou dito acerca da moral. De fato, depois 
de seculos de existencia, os sistemas politicos como os sistemas 
morais nao alcangaram nenhum conhecimento que restasse 
como comprovado e definido — "cada sistema teve de se con- 
tentar com triunfar sobre a fraqueza dos outros" — e, se nao 
propomos substituir a politica teorica, a "metapolitica", por 
uma politica cientifica, devemos deixar aquela o campo dos 
julgamentos e ordenagao dos valores politicos e proibir-lhe o 
terreno desta ultima a qual incumbe o estudo da politica em 
termos de existencia. (21) 

Nao pode ser outra, alias, a interpretagao da frase de 
Pollock; "... political science must and does exist, if it were 
only for the refutation of absurd political theories and pro- 
jects". (22) 

"As teorias e projetos politicos absurdos" que a ciencia 
politica deve destruir, pelo proprio aspecto de absurdidade que 
todos veem, chegaram a desesperangar aqueles que se propu- 
seram a agao e se veem obrigados, por forga das circunstancias, 
a dispensar um sistema universal ou uma construgao empirica. 
A situagao e tao caracterizada que Mannheim pergunta "por- 
que nao existe uma ciencia da politica? Em um mundo im- 
pregnado de racionalismo como o nosso, este fato constitue 

(21) Cf. Levy-Bruhl, cap. cit.; citagao a pag. 335. 
(22) Sir Frederick Pollock, "History of the Science of Politics", 

.Londres, 1935, pag. 4. 
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uma curiosa anomalia". (23) Nao porque nos falte o esti- 
mulo da necessidade, certamente. A partir do momento em que 
o homem pressentiu que a polltica tem uma mecanica especial, 
e que as ideias nao sao senao motivos da agao, comegaram as 
tentativas para construgoes sistematicas, ja nao mais de sim- 
ples ideias, porem atingindo um piano superior de controle 
dos movimentos de pensamento e de agao. 

As tentativas neste sentido nao sao muitas nem muito 
eficientes; poderiamos de antemao dizer que elas tentaram o 
simples transplante de conhecimentos obtidos por outras cien- 
cias. A psicologia e a sociologia, ciencias que englobam todo 
o humano, forneceram as contribuigoes principals. 

Sabine quern mostra o movimento pendular que a teoria 
politica foi obrigada a fazer e refazer enquanto permaneceu 
nas discussoes geradas pela ideia de oposigao entre Estado e 
individuo. Spencer, com "The Man versus the State", parece 
ser o fim de tal fase mas ainda pelos movimentos de agao e rea- 
gao entre o racionalismo e o irracionalismo a contenda entre o 
individual e o estatal continuou, pois o Estado fora progressi- 
vamente dilatado em sua compreensao ate identificar seus limi- 
tes com os da sociedade. Neste sentido, a posigao original de 
Dewey, negando por um lado as supremas proporgoes metafi- 
sicas da razao a que atribue as caracteristicas naturais de 
instrumento para solugoes de vida, e negando, por outro, o 
papel do irracional na vida do homem onde a inteligencia deve 
ser a reguladora e ajustadora, trazia em si mesma a esperanga 
de por termo a velha querela dando outros focos de interesse 
a discussao. A oposigao entre o individuo e Estado, entretan- 
to, permanecia de pe embora o individual ja estivesse substi- 
tuido pela ideia de comportamento social e o Estado, como 
entidade autonoma, tivesse desaparecido para ceder lugar a 
nogao de estrutura e desenvolvimento sociais. A solugao reno- 
vadora que o conceito de homem da psicologia de Dewey pare- 

(23) Mannheim, "Ideologia y utopia", trad, esp., pag. 98. 
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cia trazer, nao era satisfatoria, como nao foram satisfatorias 
as demais solugoes psicologicas que dispensam ser citadas de- 
pois daquela. (24) 

A sociologia coube dar uma contribuigao de reforgo as 
ideias "pluralistas" de Figgis e de Maitland que, por sinal, 
tinham nascido duma comparagao entre os organismos socio-po- 
liticos medievais e modernos. Foi da "De la Division du 
Travail Social" de Durkheim, atraves da obra juridico-poli- 
tica de Duguit, que sairam as principals ideias acerca da 
importancia das agencias politicas extra-estatais, destinadas, 
alias, a por fim no movimento pendular da doutrina tradicional 
de que fala Sabine (25). As duas concep?5es, da soberania 
suprema do Estado e dos direitos dos individuos, poderiam ser 
agora dispensadas pois a primeira opoe-se a existencia de 
"outras associagoes essenciais em paridade com o Estado" e 
ao individuos sobrepunha-se o grupo: "Nossos individuos 
vao se tornando grupos. Nao continuaremos a escrever '0 
homem contra o Estado': escreveremos '0 grupo contra o 
Estado", diz Barker. (26) 

Estas palavras ja nos fornecem uma indicagao para a 
critica: Nao sera possivel vermos em todos os esforgos de 
objetivagao e de procura de bases reais para a doutrina poli- 
tica uma simples substituigao de principios filosoficos por 
afirmagoes, de carater sem duvida cientifico, mas tomadas no 
que tern de mais amplo e geral e transplantadas para um con- 
junto que nao se esforga por manter o mesmo rigor? Por 
outras palavras, diriamos que a duvida reside em saber qual a 

(24) Sobre o papel renovador do pensamento de Dewey e sua opo- 
sicao aos quadros tradicionais, ver Sabine, cap. cit. Tambem a respeito 
dos conceitos psicologicos de Thorndike e sua possivel influencia na 
oposi?ao entre o indivlduo e o Estado, ha no n.0 3, Vol. 20, 1942, de 
"Social Forces", um artigo de Harold Saxe Tuttle. 

(25) Sabine cap. cit., ainda vocab. "State" em "Encyclopaedia of 
Social Sciences", E. R. A. Seligman, edit., N. York, 1935. 

(26) Barker, "Political Thought in England", N. York, s/d., pag. 
181. Ainda pags. 175-83. 
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natureza ultima destas ideias sem nos importarmos com sua 
filiagao cientifica ou filosofica, pois elas, maugrado o espirito 
de que aparecem inicialmente revestidas, podem ser aponta- 
das como simples reflexo de conjungoes praticas formadas 
ocasionalmente. Neste caso teriamos em tais con juntos dou- 
trinarios um corpo de representagoes coletivas correspondentes 
a determinadas condigoes sociais, e nao um conhecimento cien- 
tifico que, segundo o criterio metodologico, necessita sobre- 
por-se aos preconceitos de qualquer especie. E o que sugere 
Gettell, criticando o pluralismo que nao passa, para ele, de 
aspecto particular do movimento natural bastante conhecido, 
dentro do qual podemos dizer que o monismo e uma teoria po- 
litica conservadora e o pluralismo uma teoria critica e reno- 
vadora. Assim concebido, "o pluralismo e uma concepgao na- 
tural nos periodos em que se colocam em contraposigao os va- 
ries interesses e subordinagoes politicos. As ideias pluralis- 
tas florescem na Idade Media, quando lutam pela supremacia 
a Igreja e o Estado, e os grupos de condigao e categoria di- 
versa exercem poderes independentes. Em nossa epoca, o cres- 
cimento dos interesses economicos e o poderio das associagoes 
economicas criaram conflitos de autoridade entre suas res- 
pectivas diregoes e orgaos governamentais". (27) 

Diante deste reparo dirigido particularmente ao pluralis- 
mo, e legitimo perguntar-se o mesmo de cada uma das varias 
tendencias objetivistas que, a partir do seculo passado, abun- 
dam entre os pensadores de nossa materia, pois que as afir- 
magoes da assimilagao do individuo pela sociedade atraves de 
amplo processo adaptativo, da concreta inexistencia duma so- 
berania que nao passa de entidade metafisica (representagao 
coletiva de estagio social ja ultrapassado), da existencia re- 
cente e talvez passageira da instituigao estatal, do multissec- 
cionamento do poder politico que se distribue de fato por to- 
dos os organismos associativos participes da vida politica — 
para so apontarmos os exemplos mais frisantes — sao susce- 

(27) Gettell, ob. cit., pags. 362-4, T. II. 
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tiveis de prova positiva mas podem tambem tomar eco doutri- 
nario a medida em que satisfagam as necessidades de conser- 
vagao ou renovagao provocadas pelas fases de prosperidade ou 
crise, politica ou nao. 

A questao nao foi levantada para receber, neste ponto, 
uma solugao que seu carater de discussao geral, tocando os 
fundamentos da doutrina social, recusa seja simples e unica. 
Se quisemos deixar consignado em nosso trabalho estas per- 
guntas provisoriamente insolvidas, foi porque elas nos abrem 
caminho ao julgamento conclusivo que nos permitem as consi- 
deracoes preliminares. 

A necessidade duma ciencia politica (que, provisoria- 
mente, nao distinguimos, como uma ciencia da agao, do pensa- 
mento ou da mecanica dos fatos politicos, e a qual permitimos, 
para facilidade de compreensao, uma extensao praticamente 
ilimitada) fica revelada claramente a medida em que, exami- 
nando o moderno pensamento politico, vemos mais e mais au- 
mentar a tendencia ao conhecimento exato dos fatos positivos 
deste campo. A par disto temos, no entanto, um fracasso 
sistematico de todos os esforgos dirigidos no sentido de erigir 
uma ciencia equivalente em seus metodos e suas leis as demais 
ciencias, tal como Comte claramente deixou indicado. Um 
complexo de causas diferentes pode ser apontado como res- 
ponsavel pela ineficiencia das construgoes: a impossibilidade 
trazida para o seio das grandes construgoes (do positivismo, 
por exemplo) pelo sonho de resolver conhecimento, teoria e 
agao de um so jacto; o desvio da questao para um piano diverso 
provocado pelos grandes centres de interesse pratico que trou- 
xeram a comparagao obcedante entre o Estado ideal e o posi- 
tivo; a operagao simplista de conformar os dados cientificos, 
inicialmente colhidos a guisa de contribuigao exata, a velha 
tendencia filosofante. 

0 estudo dos fenomenos politicos estaria obrigado a sub- 
meter-se a uma disciplina meio empirica, meio doutrinaria, 
desde que nao se dispuzesse a praticar, no interior de sua es- 
pecialidade, um expurgo rigoroso dos metodos e dos proprio 
objeto. Resta saber em que diregao e praticavel a operagao. 



Capitulo II 

I — O problema do metodo, problema inicial duma 
ciencia politica: antecipagao ao problema do 
objeto. A enumeragao dos metodos segundo 
os autores de lingua inglesa. 

II — O metodo historico; sua aceitagao unanime. 
Significado exato da contrifeuigao metodolo- 
gica da historia. Analogia com o caso do 
metodo antropologico. O metodo juridico, um 
metodo especial: extensao e natureza da "ju- 
risprudence". Os metodos historico, antropo- 
logico e juridico, aspectos parciais da com- 
paragao. 

Ill — O metodo psicologico: principio de interpreta- 
?ao dos fenomenos politicos. Extensao da 
ciencia psicologica segundo os autores ameri- 
canos. O metodo sociologico, principio de 
explica^ao e fonte de contribui?oes. Confusao 
entre metodos e ciencias afins. A natureza 
sociologica dos fenomenos politicos. 

I 

0 que ate agora ficou dito, e a afirmaqao da necessidade 
duma ciencia objetiva que, cuidando especialmente dos feno- 
menos politicos, de-nos um conhecimento exato do aspecto 
politico da vida das sociedades. Dedicada a uma tarefa ex- 
clusivamente objetiva, a ciencia em aprego nao podera tomar 
como base as velhas tentativas de carater filosofico, empirico 
e normative dirigidas no mesmo sentido. Tais conhecimentos, 
dedicados geralmente a fornecer uma regra, norma ou obser- 
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vagao congenere que indicasse uma solugao aos casos con- 
cretes, tern sen papel explicado pelo proprio tipo de vida das 
sociedades particulares em que floresceram. Sao os indices 
do esforgo pelo conhecimento da vida social, relatives a gru- 
pos cujas proprias condigoes materiais e espirituais nao pos- 
sibilitavam um maior alcance positivo. 

Ao lado destas conquistas do pensamento de outras epo- 
cas, podemos observar, a medida que nos aproximamos histo- 
ricamente dos tempos presentes, uma nova tendencia para o 
conhecimento exato e causal das caracteristicos politicas do 
complexo social. Sao movimentos que, se nao chegaram ate 
a plenitude de um estagio cientifico em seu campo particular, 
ja marcam de modo suficiente as vias principals pelas quais o 
pensamento politico poderia libertar-se de sua antiga condiijao. 
Trabalhando sobre o terreno particular da sistematizagao ou 
dedicando-se a tarefa indispensavel de estabelecer um deter- 
minismo estrito para o objeto de estudo, a obra de Comte e 
de Marx, bem como a de Jellineck, apontaram a Sens conti- 
nuadores ou refutadores as condigoes essenciais para o desen- 
volvimento da nova ciencia social, sobretudo colocando-a entre 
as demais ciencias das quais so deveria ser distinguida quanto 
aos elementos especiais dos fenomenos estudados. 

Entrando em nosso seculo, vemos tragos fundos deixados 
pelos autores citados. A grande maioria dos escritores que as- 
sinam obras atuais decide-se claramente pela atitude cientifi- 
ca, quer indicando os metodos suficientes para atingi-la, quer 
tentando assumi-la pela adogao de conhecimentos de ciencias 
afins. Contudo, como veremos a seguir, nao primam pela pre- 
cisao em seus propositos metodologicos e isto nos obriga a 
examinar os metodos por eles indicados como eficientes e as in- 
terpretagoes dadas como suficientes. Porisso, vamos tentar 
uma inversao na ordem logica — que a muitos parecera estra- 
nha — examinando primeiro o metodo para depois passarmos 
ao estudo do objeto da materia. Bem sabemos que a metodo- 
logia deve ser comegada pela analise do objeto que, pelos seus 
caracteres originals, indica o metodo a ser adotado. Como nao 

3 
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estamos fazendo a metodologia especial duma ciencia, mas sim- 
plesmente verificando a tendencia geral dos seus cultores, pare- 
ce-nos suscetivel de aprovagao esta ordem diferente. O de- 
senvolvimento do assunto demonstrara por si mesmo a sua 
necessidade. 

Na ansia de trazer as suas ligoes uma seguranca que sa- 
biam ser possivel unicamente naquelas condigoes estabelecidas 
pela indugao, os autores, notadamente os americanos sobre os 
quais a filosofia nao exerce uma atragao nem direta nem in- 
tensa, recolheram todos os metodos apontados sem submete-los 
antes a uma critica rigorosa capaz de reduzi-los a um valor 
logico universal, por um lado, e a uma adaptagao conveniente 
aos objetivos da politica cientifica, por outro. Os metodos fo- 
ram tidos tao so como vias possiveis e assim representam sim- 
plesmente mais um meio de conquista de cuja eficiencia real- 
mente cientifica e especializada nao se cogita. Neste sentido 
e bem curiosa a influencia exercida nos escritores da America 
do Norte por Deslandres, autor frances duma monografia so- 
bre o problema do metodo em politica (2'8), de quern e fre- 
quentemente extraida uma enumeragao dos metodos princi- 
pais: o sociologico, o comparativo, o dogmatico, o juridico, o 
do bom senso (sic), o historico. A estes, os autores aludidos 
ajuntam frequentemente o biologico e o psicologico, quando, 
como Garner, nao citam ainda o filosofico que Blunstchli ligara 
ao historico. (29) Acrescentam a isso consideragoes prelimi- 
nares acerca do valor do metodo cientifico, da sua possivel 
inadaptagao ao campo das realidades politicas, das suas pe- 
culiaridades segundo o objeto, pelas quais, embora muitas ve- 
zes cheguem a desdizer a possibilidade duma ciencia dos fatos 
politicos, nem porisso afastam as afirmagoes seguintes acerca 
da introdugao do pensamento indutivo no seu estudo. 

(28) Referencia em Garner, ob. cit., Cap. I, § 4. 
(29) Idem, ibidem. 0 autor citado acrescenta, a enumeragao dos 

metodos, referencias aos passes da indugao cientifica, citando Comte, e 
a classificagao dos metodos, segundo Stuart Mill. 
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II 

Examinemos, contudo, o que esperam os "political scien- 
tists" dos varies metodos (30) sem nos importarmos muito 
com suas consideragoes metodologicas e com os rotulos apos- 
tos, pois, como nao nos interessa saber o que a ciencia politica 
"poderia ser" mas o que realmente ela "procura ser", nao po- 
demos nos deixar submeter por rigores classificatorios que so 
cabem depois duma consideragao "de fato" do moderno pen- 
samento cientifico-politico. Provisoriamente ao menos, deve- 
mos procurar deixar claro o que se deseja com a adogao de 
determinados metodos. Comecemos por aquele que mais fre- 
quentemente aparece nos manuais e tratados permitindo entre- 
ver-se uma unidade de pensamento. 

Nada ha de casual na convergencia de escritores em torno 
do metodo historico. Muito naturalmente, desligando-se de 
correntes filosoficas sem um movimento brusco de liberacao, a 
politica nao se tornou, como a sociologia post-durkheimiana, 
um sistema especificamente cientifico em que a escolha do me- 
todo era terreno pacifico e todos os processes de pesquisa se 
ordenavam em um sentido claro e definido. Em nossa espe- 
cialidade, muito pelo contrario, a passagem, se chegou a ser 
feita, o foi com todas as hesitagoes e precalgos dos movimen- 
tos de progresso nao concientemente dirigido. Ao inves de 
aparecer um pensador que estabelecesse as necessidades cien- 
tificas da materia, foram elas que se impuseram ao pensamen- 
to dos autores que, assim, nao aparecem como criticos dos mo- 
vimentos anteriores mas, mais especialmente, como os pontos 
de transigao do pensamento tradicional etico-politico ao pensa- 
mento moderno de sabor cientifista. 

(30) Nao nos e possivel, enquanto acompanhamos em nossa expo- 
sigao os autores americanos, manter rigida conceitua^ao de metodo, dis- 
tinguindo-o dos processes e das tecnicas de pesquisa, pois nao ha por 
parte daqueles cientistas politicos esta preocupagao. 
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Em tal passagem, o metodo historico representava um 
ponto pacifico de ligagao entre as duas mentalidades. Para o 
estudioso de filosofia politica, a historia era o fundamento ne- 
cessario em que frequentemente colhia cases Concordes a teo- 
ria pre-estabelecida, quando uma filosofia da historia nao se 
impunha claramente como capaz de apresentar solugao global. 
Como exemplificagao abundante e docil das largas afirmagoes 
obtidas "a priori" ou como arcabougo fundamental de deter- 
minados sistemas, considerada como casuistica registadora de 
pequenos fatos caracteristicos ou como fluxo ja completado do 
"devir" perpetuo, a historia figurava sempre na cogitagao dos 
antigos filosofos sociais como nao poderia deixar de estar 
presente na obra de todos os que pressentiram as possibilida- 
des duma ciencia do politico. Porisso compreendemos que, se 
um escritor de formagSo nitidamente filosofica, como Bar- 
ker, chama atengao para os perigos do historicismo em teoria 
politica, o faz porque percebe claramente que a historia leva, 
cada vez mais, para o conhecimento simples e positivo, susce- 
tivel de afastar da teoria aquele tipo de pensamento puro re- 
conhecido por esse autor como capaz todavia de atingir, pela 
experiencia de sua renovagao continua, uma verdade superior. 
De fato, o campo, que paulatinamente a historia foi cobrindo 
e vasto e terminou por aparecer como complemento indispen- 
savel do simples conhecimento teoretico. 

Caracteristico a este respeito e o "couplet" de Sir John R. 
Seeley: "History without political science has no fruit; 

Political science without history has no root". (31) 

"0 estudo da historia da mais do que o fornecimento de 
fatos e nos poe em condigoes de erguer ou provar generaliza- 
goes. Alarga o horizonte, valoriza a perspectiva, e constroi 
uma atitude em relagao aos acontecimentos aparentemente iso- 
lados. Apreciamos, entao, a verdade do aforismo de Stubb, 

(31) Citado por F. Graham Wilson, "Elements of Modern Politics", 
N. York, 1936, pag. 31. 
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segundo o qual a raiz do presente jaz profundamente mergu- 
Ihada no passado, e a do aforismo de Freeman, segundo o qual 
a historia e a politica passada e a politica a historia presente. 
Ha uma continuidade que torna unos hoje, ontem e ama- 
nha". (32) 

A ser verdadeira esta opiniao, estaria resolvido o proble- 
ma da ciencia politica. Mas, nao e simplesmente uma expo- 
sigao historica o que se deseja, como ja flea claro pela citagao 
anterior de McChesney Sait, e este mesmo autor conclue suas 
cogitagoes sugerindo que a historia politica nao e simplesmente 
o residuo, a que aludia Seeley, restante depois do esfacelamen- 
to da historia geral em descrigoes evolutivas da filosofia, lite- 
ratura, economia, etc. Nao se resumindo o objeto da ciencia 
politica aos simples fatos de governo, mas tocando tudo quan- 
to diga respeito ao grupo e ao territorio, e bem de se calcular 
as proporgoes que assumiria quando posta em fungao da his- 
toria. Realmente, o papel atribuido ao chamado metodo his- 
torico pelos varies autores e frequentemente levado a dimen- 
soes inesperadas, mas em todos e predominante a intengao de 
fazer dele um instrumento particular do metodo comparativo 
que, lentamente, deve substituir o pensamento filosofico que, 
segundo Gettell, so podera acompanhar eficientemente o evol- 
ver real dos fatos "se completado pela observagao legitima, 
pela critica historica e pelo estudo comparativo". (33) 0 que, 
equivale a pedir que se dispa de sen carater etico ou metafi- 
sico e adquira contornos de positividade, pois e o mesmo autor 
quern conceitua uma politica-ciencia como nitidamente distinta 
da filosofia do politico — teoria em que domina antes a gene- 
ralizagao do que a observagao particularizada — e da arte do 
politico, na qual predomina a preocupagao com a norma para 
operar-se eficientemente com as instituigoes. Postos neste 

(32) Edward McChesney Sait, "Political Institutions: a Preface", 
N. York, 1938, pag. 49. 

(33) Gettell, "Political Science", Boston, 1933, cap. I, pdg. 7. 
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piano ja passamos da concepgao primeira que via uma possi- 
bilidade de conhecimento na propria successao cronologica dos 
eventos sociais e passamos a uma historia conceituada como ma- 
terial imprescindivel para os estudos feitos dentro dum cri- 
terio de generalizagao e de erecgao de leis que seria impossivel 
conseguir-se no principio de individuagao historica. Agora, 
estamos no mesmo piano em que se encontrou a sociologia ao 
adaptar-se as suas necessidades o metodo comparative. 0 
dado historico deixa seu aspecto literario para assumir um 
carater cientifico, como diz Holcombe (34). 

Neste ponto, embora nao queiramos repetir a questao, 
hoje ainda debatida, das relagoes metodologicas entre a his- 
toria e a ciencia social, impoe-se um reparo. Ate agora temos 
visto o aproveitamento dos dados historicos como um simples 
material para a comparagao cientlfica. Nao sera pois, demais, 
lembrar novamente que estamos simplesmente constatando uma 
tendencia que existe realmente nos escritos mais modernos 
sobre o assunto, e, portanto, explicar assim a falta de alusoes, 
nestes comentarios, ao aproveitamento dos dados materials 
relatives as varias fases da evolugao polltica dos povos. Evi- 
dentemente, nao se trata da exclusao calculada dum ele- 
mento importante para a sociologia moderna, mas da inexis- 
tencia de referencias a este elemento pelos especialistas cita- 
das. Como causa desta ausencia, poderiamos mesmo apontar 
o piano geralmente contemporaneo a que se limitam estes au- 
tores que, de tal modo, sao levados a divisar no Estado mo- 
derno somente um aspecto intelectual de principios e fins. 
Presos a visao atual dos fenomenos, sao apanhados pela con- 
cepgao comum de que na civilizagao de hoje os elementos ma- 
terials estao definitivamente submetidos a inteligencia huma- 
na. 0 que nao afasta, repitamos, a possibilidade metodologi- 
ca da consideragao do elemento material. 

Deixando, pois, estas cogitagoes de lado, deve ficar bem 
elaro, atraves de tudo quanto foi dito ate aqui, o papel de 

(34) Holcombe, cap. cit. em Ogburn e Goldenweiser, ob. cit. 
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passagem natural que representa a historia na substituigao de 
uma por outra das mentalidades pollticas. 0 que se tentou 
fazer de modo sistematico no seculo dezenove surge natural- 
mente em nosso dias como fruto normal da evolugao do pen- 
samento que aparentemente continuava mergulhado em conten- 
das doutrinarias ou em observagoes concretas isoladas. E que, 
ao esplrito de quern considera a origem e a evolugao das ins- 
tituigoes, impoe-se a compara^ao com outras instituigdes si- 
milares ou contrastantes, e esta curiosidade leva, por um lado, 
a assimilagao dos semelhantes, que e base do levanta- 
mento de leis gerais e, por outro a consideracao dos fatores 
gerais ambientais que provocam as diferengas peculiares. O 
que equivale a dizer que se entra no estudo historico do caso 
(35). Do equillbrio de forgas estabelecido entre as duas di- 
regoes opostas, mas que se completam, nasce o carater sui- 
generis das ciencias socials em geral e, em nosso caso, da 
politica. 

Como, no entanto, nao sao so as condigoes de tempo a 
causar diferengas e semelhangas, e possivel notar no momento 
presente uma progressiva aproximagao entre a ciencia politica 
de um lado e a antropologia por outro. E o complemento na- 
tural dos dados de origem historica. Dai a uma especial 
atengao por todos os fatos que dizem respeito a origem e for- 
mas rudimentares do poder e das instituigoes politicas parti- 
cularizadas; a passagem foi natural e apenas repetiu neste 
pormenor a expansao extraordinaria dos estudos deste tipo 
nos ultimos tempos. Assim e que, saindo do conceito que res- 
tringia o termo "Estado" a uma contemporaneidade mais ou 
menos proxima segundo os autores, tambem a antropologia ten- 
tou esclarecer a questao para fornecer material de compara- 

(35) Sobre a imposigao da comparagao pela curiosidade cientifica, 
cf. Claude Levy-Strauss, "Sommaire du Cours de Methodologie Sociale", 
ed. mimeogr., pag. 16. 
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gao com as associagoes estatais de nosso tempo (36). Toda 
a historia por um lado e todos os estudos relativos as socie- 
dades primitivas por outro ficam a disposigao da ciencia poli- 
tica. Podemos, portanto, sublinhar a pratica usual da com- 
paragao, a que alude a metodologia, realizada no campo da 
ciencia politica por meio dos dados historicos e antropologicos. 

Apesar de certas aparencias que, numa primeira visao su- 
gerem a impossibilidade de vislumbrar-se no metodo juridico 
uma maneira especial de encarar-se a realidade politica e, con- 
sequentemente, uma via especial para se alcangar o seu conhe- 
cimento, nao devemos deprezar a oportunidade duma sua ana- 
lise mais detalhada. E precise verificarmos o que tern de ra- 
zao os autores que hipertrofiam o seu papel. Referindo-se a 
ele, Holcombe afirma a sua necessidade em razao da vanta- 
gem que se tern em observar o contraste entre as intengoes 
dos detentores do poder e a confirmagao que a lei assume 
quando posta em pratica. A comparagao entre os propositos 
e as necessidades, entre iniciativas publicas e escopos parti- 
eulares poderao esclarecer certos conceitos basicos em torno 
dos quais se formam verdadeiros sistemas ideologicos como 
defesa comum, tranquilidade domestica, bem estar geral e, 
principalmente, as ideias primordiais de liberdade e justiga. 
Estas questoes tornar-se-ao claras na medida em que se fize- 
rem sentir as diferengas profundas que vao da lei no livro a 
lei em agao, acrescenta Holcombe. 

Concebida assim, a "jurisprudence" (37) destes autores 
seria o exato correspondente empirico do que comumente de- 

(36) Cf. Robert H. Lowie, "The Origin of the State", N. York, 
1927, Introdugao; Ogburn e Goldenweiser, ob. cit., cap. "Antropology and 
Political Science", assinado por J. L. Myres; em Merriam e Barnes, ob. 
cit., cap. XI, "Anthropological Theories of Political Origins" de autoria 
de Alex. A. Goldenweiser. 

(37) Conservamos o vocabulo ingles para evitar confusbes entre a 
"jurisprudence", ciencia e filosofia do direito, e a "jurisprudencia" das 
linguas latinas, de significa^ao mais especial. 
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nominamos filosofia juridica. Comentando a questao Gur- 
vitch procura fazer notar que nestas pesquisas cabe tanto uma 
sociologia juridica que apanha a realidade juridica, como tam- 
bem e indispensavel a consultagao da filosofia a cada memen- 
to em que se queiram esclarecer os ultimos fins da agao pra- 
tica que nao deixam de estar na base de todas as constru§oes 
humanas. Ora, tao amplo ponto de vista e superabundante 
em uma construgao essencialmente positiva como seria a po- 
litica compreendida num angulo estritamente cientifico. Por- 
tanto, do conceito vago de "jurisprudence", como do conceito 
geral de metodo juridico, podemos tirar dois prolongamentos 
que levam, por um lado, a filosofia e, por outro, a socio- 
logia juridica (38). Assim compreendidas, seriam antes dis- 
ciplinas marginals que interessam ao estudioso da vida poli- 
tica das sociedades por fornecer dados subsidiaries. Levando- 
se em conta este modo de encarar a contribuicao da materia 
juridica a ciencia politica, te-la-iamos desligado do piano me- 
todologico e colocado na enumeragao das materias afins. 

Podemos ainda conceber o metodo juridico, e aqui esta- 
mos externando um ponto de vista mais particular, como o 
processo de pesquisa que visa especialmente o aspecto legal 
dos movimentos e sistemas politicos. Teriamos entao sim- 
plesmente um prolongaraento, alias muito vigoroso, do metodo 
comparative, mas e preciso notar que, nesse caso, a parte es- 
pecialmente filosofica, que diz respeito ao ideal politico, fica- 
ria posta de lado, como nao estaria em consideragao o ele- 
mento normativo que ha em toda a lei. 

(38) Gurvitch, ob. cit., Introducao, principalmente a parte "Trends 
in Jurisprudence and Relations to Sociology", pags. 4-13. "Qualquer 
estudo construtivo da "jurisprudence" deve ser historico, deve ser ana- 
litico, deve encarar os fatos da ordem social presente e, para produzir 
os mais altos resultados, deve ser ample em seu escopo". Caleb Perry 
Patterson, "Recent Political Theory Developed in Jurisprudence", cap. V 
de Merriam e Barnes, ob. cit., pag. 176. 
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Dentro duma tal compreensao, estariamos diante dum pro- 
cesso especial de pesquisa que, pondo em relevo e analisando 
mais profundamente os detalhes juridicos das realidades his- 
torico-politicas, pode alcangar as contribuigoes que Holcombe 
solicita e o fazer de modo concrete e positive sem se arriscar 
as alturas filosoficas. Em outros palavras diriamos que, as- 
sim compreendido, o chamado metodo historico preconizado 
nos livros em lingua inglesa abriria mao do sabor filosofico 
e se concentraria em problemas cuja natureza justifica a ten- 
dencia sociologica que levou a propria "jurisprudence" (com- 
preendida agora na mais ampla independencia de ciencia auto- 
noma e nao simplesmente como metodo particular de pesqui- 
sa) a se declarar, na teoria dos membros da ultima geragao 
de autores da "escola sociologica", incapaz de atingir, fora da 
sociologia juridica, os fins a que se propusera (39). Nos ul- 
timos anos tem-se reconhecido ser precise fugir a preconceitos 
que prendiam os juristas a certos marcos historicos, tais como 
a declaragao de direitos da constituigao americana, e enqua- 
dra-los no campo das ciencias sociais, como disse Roscoe 
Pounds, a cabega do grupo (40). Nada mais razoavel do que 
assim entender a questao, desde que Pounds e reconhecido, 
pelos autores que temos reproduzido, como detentor da melhor 
opiniao. 

Abandonando a conceituagao mais ampla do metodo his- 
torico como uma visao autonoma pela qual se teria possibi- 
lidades de obter o conhecimento positivo da realidade histo- 
rico-social, como poderia parecer a primeira vista, passamos 
a compreende-lo como um processo especial, subordinado ao 

(39) Ainda estamos nos servindo de Gurvitch e novamente podemos 
citar Patterson: "A 'jurisprudence' historica e mais ideologica do que 
cronologica. As divisoes da materia devem ser baseadas antes no pa- 
rentesco dos fatos do que no das datas. A futura filosofia do direito 
deve ser historica e comparativa e deve tomar conhecimento dos feno- 
menos sociais da vida contemporanea". 

(40) Git. por Patterson e Gurvitch. 
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metodo comparativo, que poe em relevo a organizacao legis- 
lativa que frequentemente acompanha os acontecimentos poli- 
ticos. Processo peculiar a uma das faces da questao e ao qual, 
porisso mesrno, nao se podem dispensar foros de metodo com- 
plete e acabado em si mesmo. 

De um modo geral podemos neste passo afirmar que os 
chamados metodos historico, antropologico e juridico nao pas- 
sam de tres aspectos particulares — os dois primeiros essen- 
ciais — do metodo comparativo, passo necessario da pesquisa 
social. 

Resta agora saber qual o papel dos outros tres metodos 
apontados de inicio: o psicologico, o biologico e o sociologico. 

Ill 

Para incluir a psicologia entre os metodos de pesquisa 
cientifico-politica, deveriam os seus adeptos dar uma previa 
definigao de seu alcance de pesquisa e dos casos particulares 
em que deve intervir. Ora, isto nao se da. Usando do termo 
psicologia em seu sentido amplo, os escritores que a ele se 
referem nesta situagao especial, nem aludem muito claramen- 
te ao conceito que dele fazem e nem mesmo declaram se o 
distinguem da psico-sociologia. Para que se possa ter um 
exemplo mais concrete basta repetir a sua tarefa na opiniao 
de Garner (41) : buscar leis psicologicas atraves das leis so- 
ciologicas. 0 que nao prima nem pela precisao nem pela 
propriedade. 

Tomada em seu sentido lato, uma lei psicologica diante do 
estudo dos fenomenos politicos so poderia assumir umas das 
seguintes atitudes, que se excluem mutuamente: a de forne- 
cer um prlncipio basico de ordem humana para ser aplicado 
como principio de explicagao destes particulares fenomenos so- 

(41) Ob. cit., cap. cit. 
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ciais, ou de procurar comprovagao num campo particular de 
suas afirmacoes gerais e, neste ultimo caso, nem sequer se es- 
taria fazendo ciencia politica.. Neste sentido, poderiamos 
aproximar desta atitude a chamada contribuigao da biologia, 
cujas grandes ideias, como a evolugao, provocam movimentos 
correspondentes ou analogicos nos estudos sociologicos como, o 
exemplo e o exato correspondente do anterior, o organicismo 
spenceriano. E este um caso ao qual nao se negara parale- 
lismo com a ideia de motivagao da conduta que, embora ainda 
em pesquisa, se procura colocar modernamente na base das 
relagoes humanas. Ainda aqui seria de se saber se a psico- 
logia bem como a biologia sao principios de explicacao social, 
ou se apenas podetn fornecer as contribuigoes normalmente 
observaveis transitando por sobre as fronteiras entre ciencias 
afins. 

Realmente, quando encontramos assinalada (42), como 
uma das contribuigoes mais importantes da psico-sociologia, a 
adaptagao a vida politica das sociedades do conceito de "racio- 
nalizagao" da psicanalise, ficamos hesitantes em justificar 
uma tal transposigao que esta longe de ser, como transparece 
pelas entrelinhas do capitulo de Gehlke, uma justificagao do 
conceito de "racionalizagao" extraido pelos cientistas politi- 
cos americanos do mecanismo de justificagao ideologica e de 
raciocinio utopico apontados por Manheim (vd. nota pag. 12). 
Quer nos parecer que, mais uma vez, a hipertrofia inegavel, 
que nos ultimos tempos os autores de lingua inglesa vem em- 
prestando ao alcance da psicologia, proibe uma distingao nl- 
tida entre o criterio explicativo caracteristicamente individual 
e o especificamente social. Nem outro sera o motive que leva 
Wilson a estreitar a ligagao de interesses entre o psicologo e 
o especialista de nossa materia (43). Quando este autor afir- 

(42) Merriam e Barnes, ob. cit., Cap. X, "Social Psychology and 
Political Theory", de autoria de Charles Elmer Gehlke. 

(43) Wilson, ob. cit., Cap. II, especialmente parte "The Impact of 
Psychology", pags. 34-7. 
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ma que, gragas aos estudos psicologicos, hoje nos e possibili- 
tada uma melhor compreensao da natureza humana e, por ela, 
"nao censuramos os cidadaos se eles atendem aos estimulos 
da emogao, por termos aprendido alguma cousa acerca da na- 
tureza e forga das emogoes na conduta politica" ou, mais adian- 
te, que "aqueles que criaram a 'moral' na Grande Guerra 
eram homens possuidores da compreensao, em mais alto grau, 
de alguma das motivagoes de conduta" somos levados, sem 
qualquer severidade gratuita, a julgar indiferentes a Wilson 
os caracteres especiais que, mesmo sem fazer hiato, distin- 
guem uma psicologia, da socio-psicologia, da sociologia e da 
ciencia politica, como indiferentes Ihes sao tambem as moda- 
lidades normativa, aplicativa ou tao somente objetiva dos co- 
nhecimentos. 

Por tais fatos nao e estranhavel que pergunte Kallen (44), 
depois de afirmar que, ainda se desprezando o tipo especial 
de equipamento psicologico de cada corrente do pensamento 
politico, e impossivel se erguer uma nova concepgao de socie- 
dade politica sem contar na base com uma nova concepgao da 
natureza humana: "So them, if political science is not psy- 
chology, ivhat is it?". Nao e, como vemos, acidental a clas- 
sificagao, usual nos livros e nas organizagoes universitarias 
americanas do norte, da psicologia como ciencia social. 

A indistingao de fronteiras observavel nos trechos anali- 
sados nos levou involuntariamente a tocar o campo do metodo 
sociologico (ao qual alguns autores prefixam a qualificagao de 
"so-called"). Aqui tambem, se abre novamente a questao re- 
lativa a confusao entre metodos propriamente ditos e contri- 
buigoes e subsidios de ciencias que trabalham no mesmo cam- 
po. Alias a questao adquire mesmo novos contornos na me- 
dida em que e inegavel, postos de lado os apriorismos filoso- 
ficos, a natureza eminentemente social dos fenomenos politi- 

(44) Citado por Gehlke. 
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cos. Diante disto impoe-se a nao repetigao de tarefas e a 
ciencia politica esta logicamente submetida ao aproveitamento 
necessario das conquistas sociologicas. 

Se, numa visao rapida, quiserracs sintetizar tudo quanto 
se obtem posteriormente a uma anali:e dos metodos inicial- 
mente citados, chegariamos a uma impressao de simplicidade 
e organiza^ao que nao tinhamos na primeira visao. 

A ciencia politica, maugrado o descuramento em que ja- 
zem os problemas logicos preliminares que dizem respeito ao 
seu carater cientifico e a sua colocagao entre as demais rami- 
ficagoes do conhecimento, tende realmente para uma contex- 
tura positiva e objetiva que, tambem, nao despreza a natureza 
social dos fenomenos que estuda. Tal inclinagao podemos no- 
tar, desprezando as aparencias caoticas ou indistintas, na va- 
lorizagao que ganha progressivamente o metodo comparativo 
muito embora seja por vezes apanhado um so de seus aspectos 
(historico, etnografico, juridico). A recusa dos elementos de 
providencia filosofica ou dos conhecimentos dirigidos direta- 
mente a agao, que nao foram explicitamente excluidos na parte 
metodologica, na verdade e levada a efeito pela adogao de cada 
um dos metodos citados. Ja as relagoes, metodologicas ou nao, 
com a psico-sociologia e com a sociologia abrem problemas di- 
versos, dizendo respeito a outros detalhes da ciencia politica. 

Os valores humanos redutiveis a padroes gerais univer- 
sais, a que fazem referencia os que tratam das contribuigoes 
psicologicas, abrem um panorama enorme em que caberia a 
indagagao da existencia de certas constantes humanas. 0 
compromisso cada vez maior das ciencias do subjetivo com as 
ciencias naturais faz-nos esperar como possivel o tragar de 
certas linhas imutaveis no comportamento fundamental do ser 
inteligente. Contudo e cedo para, mesmo antes de termos cer- 
teza da natureza destes fenomenos e, principalmente, da sua 
importancia para os estudos de ordem social, aplica-los a po- 
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litica. Por outro lado, a comprovagao que porventura venham 
a ter tais afirmacoes, nao afeta diretamente o nosso campo 
cujo carater limitado e especial faz com que nao tome inicia- 
tiva nos contactos dessa especie mas espere que, primeira- 
mente, a ciencia geral da sociedade o faga, assimilando aos 
seus fundamentos tais contribuigoes para, entao, passa-los as 
disciplinas, como a nossa, mais especiais. 

Tocando este ponto e agora imprescindivel que procuremos 
langar luz sobre um problema essencial: a inegavel semelhan- 
ga e o englobamento iniludivel do politico pelo social nos per- 
mite perguntar se a politica tern realmente caracteres suficien- 
temente marcados para a tornar uma ciencia autonoma. Se 
o fato politico e um fato social que simplesmente se destaca 
dos demais por decorrer simplesmente duma so ordem de ins- 
tituigoes e representagoes, nao vemos motives para que nao 
seja considerada como uma das sociologias especiais, parte de- 
talhada em visao particular do grande todo que procura co- 
nhecer e enunciar as leis da vida social. Se, pelo contrario, 
encontrarmos na vida politica das sociedades humanas certos 
residuos que permanecem sem explicagao suficientemente es- 
clarecedora depois de aplicado o metodo sociologico, sentire- 
mos por eles que o nosso campo e limitrofe, mas inconfundi- 
vel. Neste caso, abandonaremos qualquer tentativa de a tornar 
sociologica, teremos que procurar metodo original especifica- 
mente adaptado ao objeto diante do qual, e obvio, a sociologia 
podera figurar como capaz de fornecer contribuigoes. Assim 
como da historia e da geografia a ciencia social aproveita 
conhecimentos, passando pelo crivo de sua contextura inter- 
pretativa diversa da daquelas disciplinas, tambem podemos 
conceber uma ciencia do politico, autonoma, recebendo da so- 
ciologia dados indispensaveis acerca da vida social em que 
se mergulha a esfera politica. 

Cremos no entanto, que semelhangas e diferengas essen- 
ciais entre duas ciencias e, principalmente entre duas cien- 
cias que, com as de que no momento nos ocupamos, tern um 
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carater comum, nao podem ser positivadas pela simples ana- 
lise do metodo. O objeto, a materia a ser analisada, tambem 
deve ser considerado em sua natureza, pois tanto e capaz de 
resistir a imposigao artificiosa dum metodo adequado, como, 
por sua resistencia, pode levar o pesquisador, em sucessivas 
concessoes, ao metodo exato. De fato, o metodo cientlfico e 
um so: a indugao cientifica que ja estava em Bacon. A sua 
adaptagao por Durkheim a certa ordem natural deu lugar ao 
chamado metodo sociologico. Uma nova adaptagao, se esse 
fosse o caso, poderia nos levar a uma nova modificagao das 
regras metodologicas, tentando-se entao a erecgao dum "metodo 
politico". E o que resta saber. 



Capitulo III 

I — A ordem politica no complexo da vida social. 
A ordem politica como esfor^o conciente para 
estabelecer uma ordem voluntaria de refor?o 
a ordem natural. Natureza social dos feno- 
menos concientes. 

II — Distin?ao entre a ordem politica, e as ordens 
moral e juridica. A ordem politica como 
mantenedora de for?a de renovagao. A ordem 
politica como origem da ordem juridica. A 
ciencia da ordem politica, identica a sociologia 
politica. 

III — A tendencia sociologica entre os especialistas 
da ciencia politica. A concep<*ao evolutiva de 
soberania de George Davy. A representagao 
politica e o principio explicative da ciencia 
sociologica. A negacao da soberania de Leon 
Duguit. A teoria de R. M. Maclver: O Estado, 
forma especial de associagao caracterizavel 
pela "lei politica". A preocupacao com os fe- 
nomenos politicos contemporaneos. A preo- 
cupacao do Estado Ideal. 

IV — A concepcao objetiva de G. E. G. Catlin. A 
natureza do fenomeno politico. A "situagao" 
repetida atraves da historia. O postulado psi- 
cologico. O conceito de "ato politico". O 
conceito de retorno historico. A abstracao 
politica. Sua explicagao sociologica. 

I 

0 fenomeno politico e dado por todos que abordam o as- 
sunto como urn fato social. Tantas e tais sao, contudo, as 
multiplas diregoes que deste ponto partem, que se torna essen- 

4 
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cial o esclarecimento da questao para verificarmos se a pos- 
terior dispersao desmente a concordancia inicial. Nao basta 
qualificar como social um fato para termos, de pronto, uma 
nitida nogao de sua natureza e especie pois restara sempre 
por demonstrar, primeiramente o que se entende pelo adjetivo 
social e, em segundo lugar, qual sua posigao entre os demais 
fenomenos do mesmo teor. Is, pois, imprescindivel, mesmo 
respeitando os velhos rifoes logicos acerca do perigo das defi- 
nigoes, um esclarecimento mais amplo da questao, antes de 
conceber a maneira ou as maneiras pelas quais pode ser en- 
carada pela ciencia. Um primeiro passo em tal sentido, seria 
fazer-se notar, mais uma vez, que um fato social nao e aquele 
que se passa no meio social sem relagao necessaria com esse 
meio. A tal ponto foi, no entanto, debatida a questao que pa- 
rece dispensavel retornar a ela para repetir velhos argumen- 
tos, como seria tambem ocioso voltar a discussao para fazer 
distingao entre o coletivo e as constantes humanas, possivel- 
mente de natureza biologica, que jazem sob as variagoes so- 
ciais. 

Conceituado, portanto, o fato politico como fenomeno so- 
cial em seu exato sentido, e porisso afastada qualquer inter- 
pretagao de natureza diversa, podemos entao nos perguntar 
qual o seu lugar entre os varios elementos da vida social. Va- 
riada e complexa, a vida da sociedade apresenta tantos as- 
pectos que e imprescindivel o agrupamento por parcelas es- 
peciais e homogeneas para uma maior facilidade na obtengao 
dos conhecimentos. Contudo, as sociologias especiais frequen- 
temente se apoiam, para distinguir-se entre si, em determina- 
dos criterios que talvez paregam algo deslocados ao se tratar 
da vida politica dos grupos humanos. De fato, mesmo sem 
fugir a um ponto de vista nitidamente sociologico, os estudio- 
sos da sociologia procederam as separagoes entre os varios ra- 
mos especiais sobretudo se referindo as atividades de deter- 
minados grupos especiais que se formam no interior de uni- 
dades sociais mais amplas ou a certas formas fundamentais 
da vida humana. Uma sociologia domestica permanecera sem- 
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pre ligada a base instintiva de natureza biologica que Ihe ser- 
ve de raiz, bem como se desenvolve tendo sempre em vista o 
grupo familiar, agrupamento de caracteres fixes maugrado 
todas as variagoes formais que assume no tempo ou no es- 
pago. Esta claro que o sociologo vai se interessar principal- 
mente pelos fenomenos superiores que, deste ponto para dian- 
te, fazem se sentir, mas cada vez em que se torna indispen- 
savel uma delimitagao mais exata tera de voltar ao ponto de 
partida. Mesmo certo tipo de representagoes em que maior 
e o grau de intelectualizagao das representagoes — temos em 
mente especialmente os fenomenos esteticos — podem ser re- 
portados a tais ou quais tendencias fundamentais da vida in- 
dividual que se "socializam" quando em posteriores contactos 
grupais. 

Ao defrontamos o campo dos fenomenos pollticos somos 
levados naturalmente a confessar que tais fatos nao se devem 
a qualquer tipo especial de atividades fundamentais da vida 
individual. Ja nao ha aqui uma sociedade atendendo as ne- 
cessidades vitais do homem considerado como vivo, mas na 
vida politica — e mesmo esta a nossa primeira impressao — 
parece-nos que sao os homens que procuram atender as neces- 
sidades da vida do grupo. Ainda que sem fazer da inicial dis- 
tingao rudimentar um criterio distintivo de ordens sociais di- 
ferentes, e forgoso reconhecer atraves dela uma nuanga, um 
grau, um carater especial. Observagao identica poderia ser 
feita, a nosso ver, em relagao a vida moral e juridica das 
sociedades humanas. A politica, a moral e o direito apare- 
cem, como os demais fenomenos estudados pelo sociologo, den- 
tro da vida tragada pelas condigoes sociais; seus caracteres 
gerais sao, como os dos demais fenomenos, essencialmente so- 
ciais; mas uma ordem politica, uma ordem moral e uma es- 
fera juridica, sao problemas que se colocam a partir do so- 
cial, enquanto os demais fenomenos sociais aparentam provir 
da propria natureza humana e serem submetidos — pela ne- 
cessidade da vida grupal — a ordem social, porisso, alias, 
que o indivlduo e realidade ponderavel quando se trata dos 
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fatos sociais mais fundamentals e se torna abstragao imper- 
doavel quando posto em fungao dos fenomenos que poderiara 
ser tides, numa conceituagao provisoria, come pertinentes a 
estruturacao superior dos grupos humanos. 

Aceitando-se as consideragoes de puro bom-senso que aci- 
ma ficaram podemos desde logo compreender estarmos diante 
dum objeto de estudo sem duvida definido, mas que reflete em si 
mesmo toda a complexidade da vida das sociedades. Sao "or- 
dens", o que quer dizer que sao fenomenos superiores de coor- 
denagao e organizagao cuja propria natureza exige se ponham 
em contacto e dominem todos os demais detalhes da sociedade. 
Nao e novidade que o fim da ordem politica, da ordem jurl- 
dica e da moral esteja nos varios grupos particulares e em 
seus movimentos. O objeto da politica aparece-nos, assim, 
ocupando um lugar definido no complexo grupal e apresen- 
tando uma natureza complexa. Poder-se-ia ter, diante das 
afirmagoes anteriores, uma falsa impressao do que conceitua- 
mos como "ordem social" pois aparentemente pode transpa- 
recer um intuito de atribuir as forgas politicas (e as morais 
e juridicas) o papel de exclusivas geradoras e mantenedoras 
da coesao social. Evidentemente, tal nao se da. A socieda- 
de, por sua natureza de ser organizado e vivo, tern uma forga 
natural e expontanea de coesao; nao se coloca o problema 
duma ausencia de forgas integradoras e estabilizadoras. Ha, 
antes um reforgo desta ordem natural expontanea, — nao- 
individualizada e indiferenciada — por uma ordem — tambem 
natural, e certo — que se distingue da primeira por se proces- 
sar atraves das agoes individuals concientes. 

Evidente e que nao se pode sequer suspeitar duma opo- 
sigao entre a sociedade e o individuo que transparecesse na 
interposigao de duas ordens. As forgas de coesao sao fun- 
damentalmente as mesmas: umas difusas quanto aos titulares, 
expandindo-se atraves de cada parcela da vida grupal, fazen- 
do-se palpaveis em cada esforgo das varias instituigoes por se 
manterem sempre as mesmas; outras definidas, claras e dife- 
renciadas, explicitas numa organizagao institucional especialisa- 



— 53 — 

da a qual corresponde o grupo dos chamados titulares do po- 
der, grupo de maior ou menor extensao conforme a fase de 
desenvolvimento, a composigao do grupo e as representagoes 
politicas dominantes em determinado ponto do espago e do 
tempo. Podemos, agora, ter como definitivamente afastada 
qualquer nogao inquinada de sabor voluntarista que visse na 
simples acao do individuo ou de alguns individuos a origem 
da organizagao politica. A ordem politica e a ordem social 
geral e expontanea sao detalhes particulares duma mesma na- 
tureza social. A maior ou menor conciencia de cada qual 
acerca de suas atribuigoes politicas nao e capaz de modificar 
o curso da vida de organizagao duma sociedade e, cada vez 
em que vemos tais expansoes pessoais se firmarem como con- 
quistas solidas, podemos encarecer-lhe o aspecto individual, 
mas nao podemos esquecer que o conceito de individual ja 
traz em si a expressao da conformagao e da motivagao que 
regem o desenvolvimento da personalidade humana. A ordem 
politica tern, indubitavelmente, um fio de continuidade que se 
processa por sobre os homens, maugrado os homens, mas — 
nao deixemos de sublinhar — atraves dos homens. (45) 

II 

Tambem a moral e o direito sao ordens concientes e ri- 
gidas para o reforgo e a continuidade da ordem natural. Ha 
na lei e no preceito moral explicito uma contribuigao dos que 
tern conciencia da fungao dessas instituigoes, feita no sentido 

(45) Para redigir esta parte, relativa a conceituacao dos fatos po- 
liticos, bem como a parte seguinte, relativa a distincao entre as ordens 
politica, moral e jurldica, servimo-nos frequentemente do texto das li?5es 
ainda ineditas e de notas de aula tomadas nos cursos professados pelo 
prof. Paul Arbousse Bastide, durante o ano letivo de 1942, na Fac. de 
Filosofia, Ciencias e Letras. Muito embora as cita^oes nao pudessem 
ser feitas, por se tratar de trabalhos ainda nao publicados, nao queremos 
deixar de atribuir a sen legitimo autor o que de certo houver nestas 
paginas. 
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de garantir a unidade e a estabilidade das interrelagoes so- 
cials, parcelas do grande sistema coordenador. Tambem o 
moralista e o jurista sao, em tais circunstancias, os titulares 
eventuais de disposigoes praticas pelas quais se revelam as 
solugoes necessarias dos problemas basicos da sociedade. Tam- 
bem eles simplesmente dao forma palpavel as tendencias di- 
fusas da sociedade em que vivem; tambem eles dao arcabougo 
estatutario as forgas naturais de coergao social. Confundir- 
se-ao, porisso, o moral, o politico e o juridico? 

Se por ordem moral compreendermos tao somente o con- 
jimto de valores morais dominantes na sociedade e dela des- 
ligarmos, rigorosamente, a invengao moral que se ori- 
gina simplesmente das chamadas crengas individuals, po- 
deremos perceber que a moral, concretamente, reduz-se a 
simples repetigao imperativa dos elementos da ordem so- 
cial pre-existente. Nao ha para o moralista a possibili- 
dade de por em agao de expansao a invengao pessoal, ten- 
tando socializa-la; em outros termos, diremos que na genera- 
lidade das sociedades o poder politico dispoe de uma capaci- 
dade coercitiva de que e, ele mesmo, titular e administrador. 
Ja a coergao moral, por seu proprio carater difuso e ocasio- 
nal, nao tern como titular um individuo ou grupo social deter- 
minado, permanecendo pois a merce da propria sociedade con- 
siderada como um todo. Porisso ela so se estabelece em fun- 
gao das representagoes coletivas dominantes, dependendo di- 
retamente, na sua genese, do consenso social enquanto a or- 
dem politica admite mais frequentes inovagoes partindo da ini- 
ciativa isolada do individuo e sendo submetida, depois, a prova 
das necessidades do grupo. Assim encontramos, na moral, 
uma acentuagao dos tragos tradicionais, uma ausencia total de 
grupo titular, uma renovagao lenta e que diz respeito, geral- 
mente, a aspectos parciais. Ja a politica admite instauragoes 
de "ordem nova", tern, atraves do jogo de concordancia e dis- 
cordancia entre o grupo titular e as tendencias fundamentals 
da ordem social, uma possibilidade de riqueza de experiencias 
infinitamente maior. A politica, quando em agao, tern de se 
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enquadrar nos limites da moral, mas para adiante deste ponto 
de partida e capaz de livre renovagao. 

Poderiamos ter usado na distingao entre o moral e o po- 
litico o argumento habitual da existencia ou inexistencia do 
poder organizado. Nao o fizemos, porem, para nao atingir 
outro campo de interpenetragao: a dos fenomenos juridico- 
politicos. Desligados da confusao com a moral, podemos desde 
ja classificar a ordem juridica como decorrente da ordem po- 
litica. De fato, maugrado a impressao aparente de ordem 
legal rigida e organizada que se impoe ao social, maugrado a 
impressao falsa de independencia que a separagao e autonomia 
do poder judiciario de algumas formas democraticas moder- 
nas podem permitir, maugrado as teorias que ainda hoje ten- 
tam provar que o Estado provem do direito, a simples observa- 
gao nos proibe atribuir o papel de gerador de politica, a ordem 
juridica. Em seu avango, a experiencia politica nem sempre 
pode dispensar as conquistas que, pacificas, ficaram para 
tras. A ordem juridica serve entao como meio de manuten- 
gao da ordem ja estabelecida e nela se faz o enquadramento das 
novas mudangas nos limites ja demarcados. Rarissima e a 
agao politica capaz de abandonar tudo o que ficou anterior- 
mente estabelecido e, se hipoteticamente podemos conceber a 
construgao duma organizagao absolutamente nova, nao pode- 
mos contudo imagina-la sem um arcabougo de ordem juridica 
servindo de elemento de sustentagao nesta renovagao integral. 

A esfera do politico supoe, como ja se disse, a esfera do 
moral. A esfera juridica, contudo, e seu mero satelite. Qual, 
entao, e o justo lugar da ordem politica na sociedade humana? 
Destinada, pela sua fungao, a reforgar a ordem natural, ela 
o faz dentro do proprio processo social, sem que se faga neces- 
saria na sua execugao a participagao das vontades humanas que 
figuram como omnipotentes nas velhas teorias: mesmo as ex- 
pressoes individualizadas da agao politica sao suceptiveis de 
interpretagao sociologica na medida em que nelas se refletem 
as forgas da natureza social. Cada vez que, entre a vontade 
do homem e as necessidades sociais, nao se traga uma identi- 
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dade ainda que parcial, a inovagao politica esta fadada a total 
desaparecimento. 

A ordem moral funciona como mero reflexo da ordem 
natural e cada tentativa de renovacao que nela se presencia 
durante o curso da historia vem sempre acompanhada de forga 
politica e, quando isto nao acontece, nao e raro presenciarmos 
sistemas morais a engendrar, dado o impulse natural que con- 
tem, poder de mando. Poder de mando que, como todo o 
poder politico, tern capacidade em si mesmo para dar origem a 
sistemas juridicos. A ordem politica acaba sempre por se 
impor, fixando-se pelo processo de organizagao do poder: uma 
pequena forga material que acaba por se revestir de atributos 
especiais que a levam a adquirir os caracteres especificos da 
grande autoridade. 

Estas peculiaridades, e a complexidade que delas decorrc, 
levaram os homens a encarar os fenomenos politicos sob varios 
angulos diversos e mutaveis. De um modo muito geral pode- 
riamos ver — no passado — um duplo movimento: hesitava-se 
entre a arte pura e simples, capaz de guiar os individuos nas 
operagoes da politica, e a teoretica de forma filosofica ou de 
aparencia cientifica destinada a fornecer a arte o apoio indis- 
pensavel do conhecimento generalizado. Esta e responsavel 
pelo aparecimento das chamadas "interpretaqoes" dos feno- 
menos politicos. Multipla e implicada em seu evolver com a 
totalidade dos fatos sociais, a vida politica apresentava, porisso 
mesmo, uma porgao consideravel de aspectos diferentes. Posta 
em contacto permanente com a economia, gerando uma organi- 
zacao juridica, submetida em aparencia aos caprichos indivi- 
duals, a politica parecia passivel, por exemplo, de interpre- 
tagao economica, juridica ou psicologica. Tantas e tais foram 
estas tentativas que se acabou por se descrer da capacidade de 
positividade de cada uma delas e, enquanto passavam para urn 
piano de doutrinas, dependentes em maior ou menor grau duma 
crenga na sua suficiencia, foi aparecendo a tendencia unifica- 
dora que apontamos no capitulo primeiro. Tendencia na qual 
como se ve, nao devemos procurar tais ou quais influencias de 
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visoes parciais do problema mas que, pelo contrario, se ca- 
racterizam por um excessive globalismo que, ate certo ponto, 
dificultou seu desenvolvimento inicial. Ja nao bastava uma 
interpretagao parcial, comecava-se a procurar o conhecimento 
da totalidade politica, Em resume, o estudo da especialidade 
deixava o plane anterior, em que os fenomenos politicos eram 
tornados isoladamente e decifrados por intermedio dos dados 
mais salientes, e dirigia-se a uma maneira mais realista de ver, 
segundo a qual o objeto de estudo estava na propria vida poli- 
tica das sociedades. Acontece que, na faina de nao permitir 
visoes parciais do problema da politica, os adeptos da nova 
maneira de ver acabaram por exagerar seu proposito e, fre- 
quentemente, tentaram alcangar a solugao global dos proble- 
mas esquecendo-se de que sua tarefa dizia respeito a natureza 
e nao a extensao do problema. Por esta causa podemos hoje 
perceber que muitos deles tentaram resolver questoes de com- 
plexidade superior antes mesmo de conhecer os elementos basi- 
cos mais simples. 

Contudo, encarando-se a esfera dos fenomenos politicos 
em sua propria natureza, sem nos importar com as falhas do 
passado, e aceitando-se a ciencia que deseja se dedicar ao 
seu estudo como capaz de cumprir os principios logicos que 
mandam se adquira os conhecimentos progressivamente, a 
partir da mais simples unidade minima ate alcangar os fa- 
tes em cuja composigao e intercorrencia de muitos fatores 
primarios provoca complexidade sensivel, somos levados a con- 
fessar que a distincao entre a ciencia politica dum lado e a 
sociologia de outro precisaria justificar-se posteriormente pe- 
los frutos que viesse a dar. 

Se e real a natureza social que tantos autores apontam 
nos fatos politicos e se essa natureza social pode ser inter- 
pretada, tal como o fizemos, como uma dos ordens, sociais, 
natural ainda que conciente, os fenomenos que a prin- 
cipio queriamos dar como objeto duma ciencia autonoma sao 
perfeitamente integraveis no campo de estudo da sociologia. 
A sociologia politica estuda os mesmos problemas que a ciencia 
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politica. Seus metodos — o metodo indutivo adaptado pri- 
meiramente ao principio geral do determinismo e, numa se- 
gunda operagao, a especificidade do social — sao identicos. 
E como o metodo e que leva aos principios interpretativos, nao 
vemos modo de se negar a identidade logica e a identidade de 
fato que se estabelece irrecusavelmente entre estas duas disci- 
plinas cientificas. 

Ill 

A identidade entre a sociologia politica e a ciencia poli- 
tica foi senao declarada de maneira explicita por varies auto- 
res, ao menos por eles admitida em suas obras que, quando nao 
seguem uma orientagao estritamente sociologica, podem encon- 
trar uma justificativa no fato de ser ainda esta ciencia mal 
difundida em muitos paises, mesmo dos mais cultos. A carga 
pesada das contribuiQoes nao concatenadas de varias ciencias 
afins, as ligaQoes filosoficas e a comum tendencia para o 
ensaio de assunto social que, sob a denominagao generica de 
estudos sociologicos, se acumularam nos primeiros tempos da 
ciencia social, causaram impressao profunda em certos espiri- 
tos os quais ainda hoje, por tal motivo, nao concedem foros 
cientificos legitimos a sociologia. 

Se retomando a orientagao ate aqui seguida — de exami- 
nar as tendencias de fato, observaveis nas obras existentes 
sobre o assunto, ao enves de nos satisfazermos com a pura ela- 
boragao teorica da solugao do problema metodologico — , fosse- 
mos examinar a opiniao de alguns estudiosos que merecem ser 
tornados como representantes tipicos, encontrariamos compro- 
vagao real desta afirmativa. Quando R. G. Gettell, em sua 
"Political Science", aponta, como unidade de estudo da ciencia 
politica, o Estado que reconhece como aspecto importante do 
conjunto da vida social estudada globalmente pela sociologia: 
quando este autor declara crer sinceramente na possibilidade 
de contribuigoes valiosas da ciencia politica a sociologia, pois 
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aquela pode dar a esta conhecimentos sobre "a organizagao 
e atividades do Estado como uma parte da estrutura social 
geral"; e legitimo apontar-se sua tendencia a reconhecer a 
nao especificidade da ciencia politica. De fato, e o mesmo 
autor quem acaba por declarar: "A Ciencia Politica e, pois, 
um estudo mais limitado e mais especializado do que a socio- 
logia e e, num sentido, uma das suas especializagoes {differen- 
tiations) (46) 

Ve-se, por este exemplo, que nao e o unico, ser mantida 
a distingao entre uma e outra ciencia, simplesmente por 
questao de divisao do trabalho senao por amor a tradigao. 
E o que faz sentir uma pagina de H. E. Barnes acerca do 
assunto. A unica linha distintiva bem clara encontrada por 
este autor foi a de dedicar-se o cientista politico ao estudo duma 
das instituigoes de controle social, dando por conhecido o res- 
tante do complexo social, enquanto a tarefa do sociologo e 
mais ampla e preliminar. Ainda assim, ere Barnes na vera- 
cidade da afirmagao de Giddings, segundo a qual "ensinar 
teoria do Estado a homens que nao aprenderam ainda os pri- 
meiros principios de sociologia, e como ensinar astronomia ou 
termodinamica a homens que nao aprenderam as leis newto- 
nianas do movimento". (47) Como esta, sao encontradigas as 
opinioes em favor de nossa afirmagao. Como, contudo, uma 
intengao nao se comprova pela simples declaragao de propo- 
sitos, precisamos ir adiante, procurando analisar autores que 
tenham tentado o conhecimento do mundo dos fenomenos po- 
liticos pelo estudo sociologico de seus problemas. Poderemos 
comegar, por exemplo, por Georges Davy. 

Em sua "Sociologie politique", Georges Davy procura 
tragar uma evolugao do poder politico na linha que o levou 
do primitivo estado de difusao ao estagio atual em que nos 
aparece diferenciado e personalizado. Para tanto esse autor 

(46) Gettell, "Political Science", cit., pag. 10. 
(47) Ogbui-n e Goldenweiser, ob. cit., "Sociology and Political 

Science" por Harry Elmer Barnes. 
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nao so retraga seu anterior estudo acerca da passagem dos 
clans aos imperios, como procura completa-lo por uma inter- 
pretagao polltica do potlatch. Nao cabendo, naturalmente, 
uma analise de toda a sua interpretagao das fases evolutivas 
do poder, contentar-nos-emos com analisar o seu ponto de 
partida. No limiar de seu livro, Davy define a sociologia po- 
lltica como aquela parte da sociologia que "trata essencialmen- 
te da nagao e do Estado, e da suas relagoes com os individuos: 
ela pergunta por que diversas maneiras o grupo ou seus re- 
presentantes qualificados exercem sua soberania sobre os in- 
dividuos e, reciprocamente, de que maneira ou porque titulos 
os individuos reivindicam sua propria liberdade em face dos 
diversos grupos que o englobam." (48) 

A esta definigao teorica, Davy acrescenta a observagao 
empirica cegundo a qual sabemos ter o homem civilizado o 
sentido de sua liberdade frequentemente reivindicada, enquan- 
to todas as nagoes constituidas em Estado tendem a afirmar 
seu poder no exterior e no interior do grupo. Ora, diz Davy, 
todas estas questoes tern sua origem ou seu fim numa questao 
fundamental — a soberania. No que alias, repete Esmein: 
"0 fundamento mesmo do direito publico consiste em atri- 
buir a soberania, exterior e superiormente as pessoas que 
a exercem num tal ou qual momento, um sujeito ou titular, * 
ideal e permanente, que personifica toda a nagao: esta pessoa 
moral e o Estado que, assim, se confunde com a soberania, 
sendo esta a sua qualidade essencial" (49). Ora, e ainda 
Esmein quern, repetido sempre por Davy, reduz todo o pro- 
blema politico ao Estado, "a tradugao juridica da ideia de 
patria" (50). Examinando-se a vida social, vemos o homem 
reduzindo a sociedade em que vive ao Estado, para deste modo 
fazer mais nitidos os deveres que Ihe sao impostos, o que e uma 

(48) Georges Davy, "Elements de Sociologie: I — Sociologie Poli- 
tique", Paris, 1924, pag. 13. 

(49) Citado no proprio livro de Davy, pag. 17. 
(50) Idem, ibidem, pag. 18. 
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maneira de concretizar a ideia de soberania, bem como e esta, 
ainda, que predomina quando reclamamos nossos direitos. 

A intengao de Davy e evidentemente a de afastar do 
ambito da sociologia politica a opiniao de Leon Duguit e sens 
continuadores, segundo a qual nao ha lugar no corpo da ciencia 
para todo e qualquer direito subjetivo, ainda mesmo o direito 
subjetivo da coletividade, comumente chamado soberania. 
"Falar dos direitos do individuo, dos direitos da sociedade, 
dizer que e precise conciliar os direitos do individuo com os 
da coletividade, e falar de coisas que nao existem" diz 
Duguit (51), e a Davy isto parece ser a ignorancia duma 
realidade concreta — a representagao social dos direitos indi- 
viduais e da personalidade do Estado. De fato, ao menos nas 
sociedades civilizadas contemporaneas, os homens tem concien- 
cia dos liames juridicos que determinam suas relagoes com os 
outros homens e sentem que atraves delas a ideia duma pessoa 
moral superior concretizada no organismo estatal. Resta 
porem saber, e este foi um passo descuidado por Davy, qual 
a posigao do sociologo em face da questao. 

As representacoes coletivas devem ser, em seu estudo 
cientifico, focalizadas como realidades externas e impostas aos 
individuos, como "coisas", como parcelas, diretamente observa- 
veis, da grande realidade social. Contudo, parece-nos perigo- 
so ao sociologo adota-los como principio de explicagao do con- 
junto especifico de fatos a que se referem. Tal interpretagao 
seria comparavel a explicagao medieval das "virtudes das 
coisas", as "entidades metafisicas" tao acremente condenadas 
pelos positivistas e pelo proprio Duguit. Se em suas explica- 
goes a sociologia adotasse esta maneira de raciocinio explica- 
tivo, pouco teria progredido: ha uma representagao de sacrali- 
dade na base dos fenomenos religiosos, os fatos morais pode- 

(51) Esta frase de Duguit aparece na pag. 14 do livro dc Davy. 
Fara a critica da doutrina de Duguit, ver tambem a l.a parte, capitulo 
V. Para melhor compreensao do ponto de vista de Leon Duguit, ver seu 
"Traite de Droit Constitutionel", Paris, 1921, 2.a edigao, Tomo I, Cap. V, 
especialmente §§ 44-5. 
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riam ser postos em exclusiva relagao com a representagao dos 
julgamentos. de valor, os fenomenos esteticos nao precisariam, 
como principio explicativo, mais do que se classificarem se- 
gundo as varias formas de belo erigidas em padrao em cada 
sociedade. A sociologia nao pode satisfazer-se com este pri- 
meiro estagio que simplesmente e preparagao previa (redutora 
da multiplicidade variegada dos fenomenos, tal qual se dao, em 
um conceito mais geral) e deve se completar atraves do tra- 
balho de elabora5ao cientifica que, cumprindo os passes clas- 
sicos da indugao, chega a lei. A lei que nao se resume a 
passar das verificagoes empiricas particularizadas ao conceito 
geral, mas que procura dar uma explicagao causal capaz, no 
caso da ciencia do social, de indicar a fungao social do feno- 
meno estudado. 

Examinar a soberania sob um ponto de vista evolutivo, 
que simplesmente procura retracar as sucessivas transigoes 
por que passou o poder da difusao inicial ate a individuagao 
diferenciada, nao basta como explicagao nem mesmo da pro- 
pria Patureza da soberania. Como, por exemplo, adaptar o 
conceito representativo, pelo qual Davy previamente define o 
fenomeno em questao, as etapas iniciais de que parte o proprio 
Davy confessando nelas nao haver conciencia diferenciada de 
vez que estamos em face do "sincretismo" caracterizado por 
Durkheim? (52) A nosso ver, ha, nesta adogao precipitada 

(52) "Recebendo o mesmo emblema totemico e o mesmo nome — e, 
ir.icialmente, nao tern outra maneira de manifestar sua identidade — os 
membros do clan primitivo nao podem deixar de crer numa identidade 
de natureza que gera coesao e unidade no seio do clan. E esta essencia 
comum, este mana, como se chama, que esta neles, ultrapassa-os ao 
mesmo tempo que os anima, pois que esta ao mesmo tempo em cada um 
e em todos. Tern pois tudo que e necessario para Ihes aparecer como a 
forga soberana que os move e os dirige, e produz todas as regulamenta- 
goes que examinamos, e entao a seus olhos a fonte do poder, mas dura 
poder que nao e mais concentrado e personificado que o proprio mano 
totemico". Assim conclue Davy seu capitulo sobre a forma primitiva 
da soberania, tentando ver na mentalidade primitiva representagoes es- 
peciais para o principio mistico e o politico. Ob. cit., pdg. 143. 
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dum principio, a violagao duma das regras fundamentais do 
mestre a que Davy parece querer continuar; a soberania, 
mesmo sendo uma representagao peculiar a certos tipos de so- 
ciedade, tem, quando usada com principio explicative, os mes- 
mos perigos que outros preconceitos. Nao sera talvez um 
preconceito moral, mas e seguramente uma ficgao tomada de 
emprestimo a mentalidade jurldica. 

Paradoxalmente, a critica de Davy ja estava preparada 
de antemao pelo mesmo Duguit tao combatido em seu livro. 
Fora Duguit que, recusando toda e qualquer explicagao de 
ordem subjetiva, procurara bases objetivas para sua teoria 
sociologica do direito publico — o Estado nao passa do resul- 
tado da diferenciagao natural que, do ponto de vista dos indi- 
viduos, divide a sociedade nos dois grupos de governantes e go- 
vernados. A ideia de soberania e capaz de nos arrastar a 
crenqa dum "eu coletivo" absolutamente desligado do individuo, 
entidade ficticia que certamente tem servido para fundamentar 
certas operacoes politicas como o sufragio universal e o go- 
verno representative, mas que nao pode ser base de conheci- 
mento cientifico. Davy negando o "realismo objetivo", o fez 
porque "os proprios adversaries da soberania, aqueles que 
negam radicalmente a sua existencia, reconhecem que ela e 
comumente considerada como o atributo essencial do Estado e 
ao mesmo tempo da nagao que, segundo os pontos de vista, a 
confere ao Estado ou a este, por ela, se submete. Tambem 
quando vao, por sua vez, qualificar o Estado ou a nacao, co- 
mecam por Ihes recusar a soberania, o que e uma outra ma- 
neira de reconhecer a importancia da ideia de soberania" (53). 
Argumento fraco, sofistico mesmo, que fez Davy perder a linha 
do sao pensamento sociologico por excessive apegamento as 
formulas da teoria legal. 

A desconfianga em relagao aos conhecimentos sociologicos 
e um apegamento — em tudo parecido com o de Georges 
Davy — as formulas das teorias juridicas ou filosoficas tem 

(53) Idem, ibidem, pag. 16. 
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levado a grande maioria dos modernos tratadistas da ciencia 
polltica a reduzir o objeto de seu estudo a realidade politica 
mais saliente no panorama das sociedades modernas — o Es- 
tado. Maugrado os esforcos iniciais em favor de certos escla- 
recimentos metodologicos preliminares, a obra destes autores, 
em sua generalidade, acaba por se passar completamente ao 
tratamento detalhado da materia dentro dos quadros que uma 
velha rotina deixou tracado. Um deles, cujo trabalho, por se 
assentar em bases sociologicas proveniente de um longo es- 
forgo anterior e assumir um carater de unidade e ligagao que 
outros livros nao apresentam, pode ser tornado como caso 
tipico, resumiu-se deliberadamente ao estudo do Estado. 
Queremos nos referir a R. M. Maclver. 

Em seu "Modern State" (54), em consideragoes prelimi- 
nares, Maclver nao aborda inteiramente a questao da natureza 
social do Estado; esta explicagao devemo-la procurar no seu 
livro "Community" (55). Nesta obra encontramo-nos de 
inicio com um problema terminologico: o autor propoe cha- 
mar de "sociedade" toda e qualquer relagao ordenada que se 
passa de homem a homem; de "comunidade", toda e qualquer 
area de vida comum, sucetivel de se distinguir de outras areas 
pelos caracteres peculiares da vida coletiva nela contida; de 
"associagao" a organizagao de seres sociais que se organizam 
com o fim de conseguir alcangar interesse ou interesses de 
todos, dando origem a uma unidade social determinada. A 
associagao, parcela da comunidade ("a associagao e parcial, 
a comunidade e integral"), e genero do qual o Estado e espe- 
cie definida e diversa das demais por certos caracteres espe- 
ciais. Desenvolve-se entao a teoria de Maclver que, em oposigao 
aos hegelianos, neo-hegelianos e alguns autores desligados des- 
tas correntes filosoficas, procura demonstrar a nao identidade 

(54) R. M. Maclver, "Modem State", Londres, 1932. 

(55) Idem, "Community", Londres, 1936. Nossos comentarios di- 
zem respeito prineipalmente ao capitulo II. 
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entre a comunidade e o Estado (56). 0 Estado, para Maclver 
e a associagao em que ha uma forte conciencia de propositos 
permanentes e comuns que ultrapassam o tempo da existencia 
individual. Como a comunidade, ele tern fronteiras territo- 
riais e possue um poder de controle por sobre as demais asso- 
ciagoes. Contudo difere da comunidade, que pode incluir era 
seu seio outras comunidades menores, pois e exclusivista, nao 
admitindo dentro de suas fronteiras a interferencia doutro 
poder estatal. Alem disso, tem sobre os membros das outras 
associagoes um controle direto que a comunidade esta longe 
de ter; a participagao individual nas associacoes depende da 
permissao do Estado cujos limites sociologicos so podem ser 
demonstrados atraves da analise dos caracteres da lei politica. 

A ordem de Estado, a "lei politica" de Maclver, caracteri- 
.za-se por ser incondicionada, formulada e aparecer quase sem- 
pre sob formula negativa. So se explica o incondicionamento 
da lei politica, que nao so pune mas coage, forgando o individuo 
a comportar-se segundo os preceitos do Estado, pelo fato de 
se basear a associagao politica sobre o consentimento da una- 
nimidade dos individuos do grupo. Essa unanimidade, por 
sua vez, se explica na medida em que e clara a conciencia que 
cada um tem da necessidade de ordenagao dos interesses parti- 
culares na vida em comum. "Para alem da lei, para alem do 
governo e para alem da forga estao os fins comuns, a vontade 
comum da comunidade". Isto nos permite caracterizar o Es- 
tado como "a associagao fundamental para a manutengao e 
desenvolvimento da ordem social, e para esse fim sua ins- 
tituigao central fundamenta-se no poder unido da comuni- 
dade". 

0 poder de controle estatal confina-se contudo a manifes- 
tagoes de ordem externa; as intengoes humanas sao sempre 

(56) Idem, ibidem. Ver apendice "B", acerca do neo-hegelianismo. 
Uma discussao mais larga do assunto, incluindo um resumo da obra de 
Tonnies para o qual a distingao entre comunidade e sociedade se faz 
sobre outras bases, pode ser encontrada em Gaston Richard, "La Socio- 
logie Generale", Paris, 1912, Parte I, Cap. IV. 

5 
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incontrolaveis. Porisso as formulas sao fixas para obter uma 
uniformidade de comportamentos que, por outro lado, nao 
perdem sua originalidade de vez que "obstando os obstaculos" 
postos na trajetoria da vida social, o Estado geralmente limi- 
ta-se a ordens proibitivas. Ao homem, contudo, o Estado nunca 
se afigura como uma forga social de carater indeclinavel; res- 
ta-lhe sempre o recurso de escapar a esta associagao pela 
"desnacionalizagao", enquanto Ihe e impossivel a "dessociali- 
ea^ao". 

As ideias de Maclver, ainda que orientadas no sentido de 
nao fugir a precisao cientifica, pecam contudo pela redugao 
da vida politica a esfera estatal. Primeiro, nao e certo antro- 
pologica e sociologicamente que o Estado seja a associagao 
que sempre se incumba do controle politico. O Estado como 
entidade social diferenciada e autonoma, nao e constante no 
seio dos varios grupos, nem sua historia se prolonga a eras 
afastadas. Se, por um lado, o conhecimento dos povos primi- 
tivos nos permite afirmar a existencia de grupos organizados 
desprovidos de organismo governamental, a historia, por outro, 
nos demonstra o quanto e recente esta instituigao. "As ori- 
gens do Estado — diz-nos Lucien Febvre — devem ser toma- 
das, entao, somente quando comega a existir um organismo 
que, aos homens do seculo XVI, parecem ser muito recente 
para que eles o dotassem dum nome: um nome que os povos, 
nessa mesma epoca, passaram uns aos outros. Mas, eis a se- 
gunda consequencia destas consideragoes, nao e necessario 
fazer uma penetragao, atraves da Idade Media e da Antiga, 
para la buscar pontos de ligagao e antecedentes duma insti- 
tuigao que deu aos proprios autores de seu nascimento a im- 
pressao de nao se tratar de uma continuagao: uma inova- 
gao". (57) Agrava esta limitagao no tempo, a limitagao que 
as associagoes conviventes com o Estado Ihe impoem a cada 
instante e que deu mesmo, pela observagao do mundo social 

(57) Encyclopedie Frangaise — Tomo X, "L'Etat Moderne", Intro- 
dufao: "De I'Etat Historique a 1'Etat Vivant", pag. 08-3. 
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medieval e moderno, origem a doutrina "pluralista". Talvez, 
porisso Maclver seja obrigado a admitir que mesmo as asso- 
ciaqoes nem sempre reconhecem os limites de suas proprias 
esferas, e se fosse ,como quer, admissivel que o "federalismo" 
associative dos "pluralistas" reservasse a maior parcela de 
autoridade ao Estado, compreendido assim como a associagao 
federalizadora, dificilmente se conseguira estender o mesmo 
racioclnio ate os tempos em que por exemplo, a Igreja domi- 
nava o poder do Estado. (58) 

Seja como for, e evitando entrar na discussao de moder- 
nas correntes do pensamento social, o que dissemos ja e bas- 
tante para que se veja a impossibilidade de se erigir uma 
ciencia politica, ainda que sociologica, cuidando exclusivamente 
do Estado. Ela nos levaria, talvez insensivelmente, a cami- 
nhos ja palmilhados sem grande proveito para a ciencia e nos 
obrigaria a confessar que o capitulo das relagoes entre o Esta- 
do e as demais organizagoes sociais tern que ser tratado dum 
ponto de vista em que "consideramos nao o que e, mas 
o que e precise que seja; nao os fatos relacionais, mas um 
ideal que pode, em qualquer Estado, estar total ou parcialmen- 
te nao realizado". A miragem da determinagao do Estado 
Ideal ja causou bastante disperdicio de esforgos a politica para 
que nos sintamos animados a voltar atras, o que seria, tam- 
bem, abandonar o criterio cientifico que, a vista das tenden- 
cias reais dos estudiosos da politica, afirmamos como im- 
prescindivel. 

IV 

Apesar da comprovada natureza social dos fenomenos po- 
liticos e mesmo apesar da imposicao metodologica contida 
nesta comprovagao, poderemos conceber uma ciencia do politico 
que, tomando os fatos em sua contextura intima e desprezando 

(58) Comentando as ideias de Laski, em nota de pe a pag. 46, 
Maclver tenta a conciliagao de sua teoria com a do "pluralismo". 
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ou levando somente em consideragao posterior as injungoes 
sociais em que elas aparecem, procure descobrir suas leis em- 
bora de maneira puramente mecanica. Maugrado todas as 
consideragoes preliminares acerca do excessivo de tal operagao 
de isolamento, devemos examinar os esforgos nesse sentido que, 
repetindo o caminho da economia, poderiam fornecer conhe- 
cimentos precisos sobre os padroes mais constantes da ativida- 
de politica dos homens. No caso esta a obra da G. E. G. 
Catlin. 

Realmente nao se pode dizer de Catlin (59) que tenha 
querido fugir a sociologia; ele afirma mesmo a identidadc e 
a inseparabilidade da politica e da sociologia, desde que nao 
se queira repetir, quanto a ultima, as "infelizes aventuras filo- 
soficas de Comte e Spencer" (60). Desde que a ciencia do 
organismo social existe, ela e uma so, seja chamada sociologia 
ou tenha o nome de politica no sentido aristotelico do termo. 
A ciencia social assim compreendida, deve ser estudada partin- 
do-se do conceito de vontade imposta, que deve ser tratado 
pelo metodo abstrato — metodo abstrato cientifico, diferente 
do filosofico e do historico — para que possamos nao so conhe- 
cer a tessitura das relagoes politicas mas, ainda, construir uma 
ciencia das relagoes e formagoes sociais que possa servir de 
base a arte da ordenagao social. Catlin, portanto, nao esta 
excluido da corrente dos que afirmam a necessidade do estudo 
sociologico no campo do politico; seu conceito amplo de poli- 
tica e que Ihe confere lugar a parte entre os componentes 
daquele grupo. Diga-se ainda que, em sua concepgao, o Esta- 
do e a soberania nao aparecem como questoes fundamentais, 
o que, indiscutivelmente representa mais um passo em diregao 
a sociologia do politico. 

(59) Para analise da concep?ao de Catlin servimo-nos principal- 
mente da obra mais recente deste autor: "Principles of Politics", Lon- 
dres, 1930. 

(60) Ob. cit., pag. 13. 
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O proposito inicial de Catlin e construir uma ciencia do 
politico. Uma ciencia de que, no minimo, podemos afirmar ser 
capaz de obter em seu campo leis tao constantes quanto o sao 
as leis da economia politica, e que, ate certo ponto, ja estava 
em estado embrionario contida na teoria politica (distinta do 
pensamento politico, confiando antes as representagoes politi- 
cas de determinado grupo em dada epoca). Para completar- 
se e preciso abandonar no exercicio da ciencia politica o exces- 
sive apegamento as realidades, mantido ate agora pelo pensa- 
mento filosofico, e passar ao piano das abstragoes caracteris- 
ticas do conhecimento cientifico. 

Como ponto de partida de sua construgao, Catlin toma o 
que chama de "atomo politico", isto e o homem agindo, atraves 
da diversidade das situacoes, dentro de tipos determinados, o 
que faz crer, alem da variedade imposta pelo social, numa 
constante humana — a propria natureza humana, dir-se-ia. 
Esta constancia e comumente posta em duvida por aqueles que 
veem na evolucao social uma simples continuagao do grande 
ciclo evolutivo que, ligado, em suas origens, a evolucao dos ina- 
nimados, esta contudo, muito longe ainda de alcangar os sens 
estagios finals. Admitamos que as variagoes existem, mas 
encaremo-las como simples particulares dum ser geral; "e, 
entao, legitimo, tomar os maiores impulses humanos como 
constantes, enquanto deixamos a discussao do "proposito" ao 
metafisico e ao psicologo, para tomar hipoteticamente estes 
desejos impulsivos e fazer, do que e objeto de discussao em 
psicologia, um axioma em politica. Semelhantemente, a geo- 
metria euclidiana faz dos pontos discutidos da metafisica, con- 
testaveis mesmo na mais alta matematica, os utilissimos 
axiomas da sua ciencia" (61). Nao se queira, no entanto, 
introduzir como basicos quaisquer dos impulses fundamentals 
que o psicologo acha ora num, ora noutro dos aspectos instin- 
tivos da psique humana. 

Alem do postulado psicologico, e preciso acrescentar um 
postulado material. Precisamos agora nos convencer de que 

(61) Ob. cit. pag. 28. 
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as situagoes, consideradas tao so como situagdes, isto e, despi- 
das do seu conteudo historico, podem ocorrer mais de uma 
vez. Nao se trata, esta claro, dos ciclos exatos (apontados ja 
pelos estoicos), nem das repetigoes exatas do mesmo fato. 
Sao repetigoes organicas, que se pode perceber analisando-as 
em sua genese e evolugao. Para evitar-se as confusoes que 
poderia trazer qualquer qualificativo ligado a significados me- 
canicos, poderiamos qualifica-las de repetigoes fisiologicas. 
Assim como o quimico mantem a ficgao dos corpos "quimica- 
mente puros", tambem o politicista deve erigir "formas" ou 
"processes" simples e puros com os quais procurara classifi- 
car os fatos historicos. 

Tambem como o fato de ser admissivel ou comprovavel 
um "continuum" do mundo fisico (contido, por exemplo na 
afirmagao de que a natureza nao tolera o vacuo) nao perturbou 
o fisico no seu trabalho de isolar o atomo como unidade de 
seus estudos, assim a continuidade historica nao deve ser im- 
pecilho ao politicista na sua pesquisa acerca de unidade, atos 
particulares repetidos e "metodos" tipicos, Sao padroes sim- 
ples que permanecem no fundo dos acontecimentos complexos; 
pode nao haver semelhanga entre as pessoas, os moveis e os 
meios nos casos de roubos mas a ciencia penal sabe distinguir 
e classificar a multidao de crimes dissemelhantes em algumas 
formas tipicas, Muito embora os primeiros espiritos dedica- 
dos a especialidade politica tenham falhado em seus esforgos, 
pois frequentemente procuravam solver os problemas complexos 
antes de dominar os mais simples, nao devemos perder a sua 
contribuigao no tocante as unidp.des de estudo: sob as aparen- 
tes mudangas da natureza humana, e possivel distinguir-se 
sempre os simples atos economicos e os simples atos politicos, 
enquanto houver necessidade de subsistencia material e de li- 
berdade de agao. 

Como devemos fugir da simples definigao duma ciencia 
tao so pela afirmagao a 'priori de sua possibilidade de exis- 
tencia, resta-nos ainda saber qual o campo em que a politica 
operara. Posta de lado a confusao grosseira entre a ciencia 
da politica e a pratica habitual da politica, entre o "politico" 
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e o politicista, poderiamos contudo, saindo da esfera governa- 
mental, cair na comum definigao da politica como sendo o 
Estado. O Estado, nao ha duvida, representa o mais forte 
exemplo de atividade politica, mas nao devemos nos prender 
a sua forma da atividade pois o nosso objetivo e alcancar a 
propria atividade politica em sua essencia. Voltariamos en- 
tao a identificagao aristotelica da politica com o estudo global 
da "polis"? Nao seria talvez conveniente, pois teriamos todo 
o social como objeto de estudo, quando, realmente, so nos inte- 
ressamos pelos aspectos politicos da vida das sociedades. Como 
nao nos deixaremos prender pelo preconceito da necessidade 
da nitida separagao entre as ciencias, poderiamos simples- 
mente isolar do conjunto das ciencias sociais uma ciencia que 
estude um determinado tipo de atividade: o ato politico. Sera 
um "estudo do ato de controle, ou do ato de controle social 
ou humano" (62), inconfundivel com o ato de "auto-controle- 
social" que Giddings dava como objeto da sociologia, e isto 
porque partimos duma analise do complexo social em atos in- 
dividuals de controle e em sociologia, como em psicologia, de- 
vemos partir do individual. Controle, em nosso caso, deve 
ser compreendido como o esforgo de alguem para fazer res- 
peitada a sua vontade pelo comportamento de outrem. 

"A unidade em politica e a unidade-vontade — em pri- 
meiro lugar a vontade do agente individual, embora em um 
estagio posterior tenhamos ocasiao de discutir o caso da von- 
tade una (antropologica, mas nao cientificamente, talvez a pri- 
meira) dos grupos sociais organicos" (63). Em seu estudo 
devemos levar era consideragao a resistencia oposta pela so- 
ciedade que e "especialmente vigorosa em face de qualquer 
agao perturbadora nos casos em que a vontade coletiva da 
sociedade, tal como se expressa em suas convencoes e insti- 
tuicoes, e especial e firmemente visada" (64). Estas situa- 
§6es a que Durkheim deu o nome de fatos sociais, nao devem 

(62) Ob. cit., pag. 69. 
(63 e 64) Ob. cit., pag. 85. 
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ser estudadas tao so era seus aspectos anatomicos — seja ex- 
primidas pelas convengdes ou cristalizadas nas instituigoes — 
como o fez o sociologo frances, mas e precise levar a analise 
ate mais adiante, sob um prisma fisiologico que nos mostre 
sua dinamizagao em "processo", "que pode ser analisado numa 
serie de "atos" individuals de controle, pelos quais o homem 
efetua a realizagao de sua vontade". Estudando estes proces- 
sos, poderemos chegar a harmonizagao entre a lei humana 
(no sentido juridico) e a lei natural. De fato, a lei humana 
nao passa de um processo fixado pela experiencia vivida no 
sentido de possibilitar a consecugao de nossos propositos den- 
tro do entrosamento social das demais vontades individuals. 
Ela traz em si uma maior ou menor concordancia com o sis- 
tema social, refletida pela sua maior ou menor permanencia 
em pratica, o que equivale a dizer que ela esta em maior ou 
menor concordancia com a lei natural das sociedades — 
"... tanto quanto nosso sistema legal se torne sucetivel de 
ser recomendado a inteligencia de cada homem como uma so- 
lugao, em concordancia com as leis sociais, do problema da 
conciliagao do interesse de cada um com o interesse de todos 
os demais, a regra secundaria deixa de assumir o carater de 
ordens arbitrarias e passa a ser mera dedugao tirada das leis 
sociais primarias" (.65). 

A filiagao, confessada por Catlin, as ideias de Bentham 
e evidente principalmente no sentido de tentar modernamente 
a separagao entre a teoria politica da soberania e a teoria das 
fungoes eticas e historicas da sociedade politica que, no dizer 
de Sir Frederick Pollock, ficara por se acabar depois da morte 
do mestre do utilitarismo (66). Catlin levou a ideia mais 
longe e procurou fazer uma ciencia politica capaz de se sa- 
tisfazer a si mesmo, concluindo-se num ciclo fechado de auto- 

(65) Idem, pag. 99. 
(66) "Permanecia por completar-se a separagao entre a teoria 

da soberania politica e teoria das funda^oes eticas e historicas da socie- 
dade politica" Sir Frederick Pollock, ob. cit., pdg. 109. 
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suficiencia. Seu esforgo residiu todo em dois passes funda- 
mentals — cientifismo anti-filosofico e cientifismo extra-his- 
torico. 

Primeiramente, procurou demonstrar a necessldade e, 
sobretudo a possibilidade duma ciencia do politico. A vida 
politica dos homens nao e tao variada que so os grande prin- 
cipios metafisicos sejam capazes de alcangar exito na expli- 
cagao de cada acontecimento isolado e do con junto da casuis- 
tica politica que a historia dos povos conservou. Um grande 
principio filosofico, posto no interior da politica como para- 
digma dos varios fatos que, segundo a norma superior, devem 
ser julgados como verdadeiros ou falsos, justos ou in juntos,, 
nunca permitira a menor tentativa indutiva que procure real- 
gar semelhangas e tentar explicagoes autdnomas para os fe- 
nomenos duma mesma especie. Neste sentido e que deve ser 
compreendido o esforgo de abstragao de que nos fala Catlin; 
abstragao, neste passo, significa forma abstrata das generali- 
zagoes induzidas. 

A segunda etapa e cumprida no sentido de afastar da 
politica o criterio individualizador com que a historia trata 
dos fatos passados. entao que Catlin insiste na ideia de 
retorno ("reeurrency") dos fenomenos. Nao se trata de ci- 
clos exatos ou fases historicas repetidas. O que retorna nao 
e o fato, mas sua estrutura; nao e a historia que entra em 
processo de retorno, trata-se da persistencia de aparecimento 
de certas formas de fatos em periodos historicos diversos. Essa 
ideia vinha, e preciso notar, favorecer certas pesquisas de ca- 
rater experimental ou semi-experimental que, depois de aca- 
badas, tinham sido acusadas de insuficiencia indutiva de vez 
que o fenomeno observado nao poderia nunca mais ser obser- 
vado. Dentro da concepgao de Catlin, a nao-repetigao do fe- 
nomenos em todos os seus pormenores e de nenhuma impor- 
tancia pois se observara nao um fenomeno mas um tipo de 
fenomeno com forte probabilidade de reaparecimento. O re- 
torno historico das formulas politicas e o complemento natu- 
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ral indispensavel da luta contra o criterio historicista da cien- 
cia politica. Afastam-se os obstaculos a observagao e mesmo 
a observagao experimental, base do process© indutivo. 

Contudo, a ideia inicial, Catlin junta o seu "postulado 
psicologico". Retomando a tradigao de Lord Bryce que, sob 
o politico variavel, procurava sempre divisar a natureza hu- 
mana, traga Catlin, como constantes indubitaveis, as linhas 
componentes do seu "ato politico": uma vontade forgando 
outra vontade a obediencia. Resquicios talvez da doutrina de 
Bentham que definia a sociedade politica: "Quando um certo 
nurnero de pessoas (que se pode intitular suditos) e julgado 
como tendo o habito de dispensar obediencia a uma pessoa ou 
a uma assembleia de pessoas cuja descrigao e certa e conhe- 
cida (as quais podemos chamar de governante ou governan- 
tes), destas pessoas em con junto (sudidos e governantes) diz- 
se estarem em estado de sociedade politica" (67). Se fosse 
possivel comprovar a influencia direta destas palavras de Ben- 
tham diriamos que Catlin diante delas enveredou deliberada- 
mente num sentido humano — psicologico — desprezando a de- 
claragao relacional — sociologica. Ao inves de encarar a ques- 
tao como proveniente duma situagao social, isto e. como resul- 
tante dum processo de diferenciagao em governantes e gover- 
nados, preferiu ater-se a situagao psicologica dos componen- 
tes do binomio politico, ou seja, definiu o ato politico como a 
imposigao da vontade do governante a do governado. Saiu 
assim do campo do social, abandonando a realidade grupal tao 
claramente pressentida por Bentham para se atirar a um con- 
ceito de atividade politica que forgosamente pressupoe a exis- 
tencia conceitual dum homo politicus em tudo semelhante ao 
homo oeeonomicus. 

A semelhanga entre a sua criagao e a abstragao do "homem 
economico" e reconhecida pelo proprio Catlin que contudo de- 
clara suficientes as necessidades de subsistencia e liberdade 
pessoal como bases para a construgao dessas entidades teori- 

(67) Citado por Pollock. Ob. cit., pag. 103. 
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cas. Nao se trata evidentemente de saber se ha uma necessi- 
dade suficientemente forte para levar os individuos a agao po- 
litica. 0 que se quer criticar quando se ataca a ficgao do 
homo oeconomicus e, com os mesmos argumentos se pode atacar 
o "ato politico", nao e a sua base bio-psicologica de impulses 
fundamentals mas o fato de tais construgoes nao explicarem 
suficientemente a vida economica ou politica das sociedades. 
Alem da critica fundada na improbabilidade de poder a psico- 
logia nos fornecer aqueles dados fundamentals, ha ainda a 
questao mais grave e mais ampla de tais elementos nao alcan- 
garem a estrutura superior dos fatos sociais. Catlin procurou 
fugir, e talvez o tenha conseguido, a primeira critica; a segun- 
da, contudo, apanha a parte central de seu pensamento. 

A criagao de certo tipo de comportamento especial no 
campo da economia politica e da politica, revelados quer pelos 
seus atributos mais salientes (homo oeconomicus) quer pelas 
suas agoes tipicas ("atos economicos") nao pode ser tomada 
como reflexo duma realidade imutavel — a natureza humana. 
A se crer nessas entidades teriamos que acompanhar a velha 
critica de que o ato economico por excelencia seria o roubo, 
acrescentando que o ato politico por excelencia sera a escra- 
vidao, senao o assassinio. 0 "homem politico" e como o "ho- 
mem economico": nao pode agir senao enquanto "homem juri- 
dico", diriamos aproveitando a afirmagao de C. Bougie (68). 
So dentro do tipo de civilizagao contemporanea, so dentro dos 
padroes e das representagao civilizadas europeias e americanas, 

(68) C. Bougie, "Legons de sociologie sur la evolution des valeurs", 
Paris, 1929, cap. VI, pag. 103. A este respeito, a ligao de Francois 
Simiand, em seu "Le Salaire, 1'Evolution Sociale et la Monnaie", Paris, 
1932, e frisante. Depois de indicar a inutilidade de tentar-se uma inter- 
pretagao de base puramente introspectiva para os fenomenos economi- 
cos, Simiand passa a analise do homo economicus que nunca podera ser 
revelado como constante individual: "Nao e uma espontaneidade indi- 
vidual identica em todos os tempos e em todos os lugares, mas sim uma 
realidade social formada desta maneira por fatos e elementos duma 
sociedade de tal ou qual tipo, em tais ou quais condiijoes" (pag. 500). 
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»ode subsistir a predominancia deste ou daquele impulse, de 
'ez que estes impulses se desenvolvem sempre dentro do siste- 
na de valores predominantes em nossos grupos. A economia 
nonetaria e creditaria e o cenario imprescindivel para o 
homem economico"; para o "homem politico" precisariamos 
mediatamente langar mao de conceitos como o de conciencia 
[a propria liberdade, que nao sabemos ser constantes em todos 
s homens de todos os lugares. Nao sao postulados psicologi- 
os, como pode parecer a primeira vista; sao tipos sociais. 

S6 a sociologia politica e habil para enfrentar a realidade 
lolitica e encontrar suas leis. Isto ja o dissemos atraves de 
odo este capitulo; ao enves de o repetir, acrescentemos somente 
ue, nas suas pesquisas, o maior perigo estara sempre em 
omar por realidades autonomas ficgoes juridicas, como a so- 
erania, proeminencias ficticias de instituigoes ocasionalmente 
ipertrofiadas, como e o caso do Estado nas sociedades moder- 
as, ou construir seres abstratos, como o "ato politico", que 
ao passam da generalizagao apressada de um detalhe con- 
emporaneo do objeto de estudo. As leis da politica cienti- 
ica nao poderao encontrar base em entidades irreais embora 
erossimeis; precisam apontar nexos causais que indiquem 
ausa e efeito pertencentes a natureza do objeto de seu estudo. 
!ausa e efeito, portanto, de natureza social. 



Capititlo IV 

I — O lugar da sociologia politica no conjunto dos 
estudos sociologicos. A sociologia aplicada 
como ciencia substituta da arte politica. 
Problemas de aplicagao do conhecimento so- 
ciologico; problemas de conhecimento dos pro- 
cessos politicos. 

II — A "sociologia da politica" de Marcel Mauss. 
Sen objeto: maior amplitude que a de simples 
ciencia da arte politica. A sociologia da po- 
litica, aspecto particular da sociologia geral. 

Ill — A sociologia politica como sociologia especial 
ou particular. A ordem politica como pro- 
cesso amplo mas especifico. Relagoes da so- 
ciologia politica com a sociologia geral e as 
sociologias particulares. Quadro de estudos 
da sociologia politica. 

I 

Ja vimos que, para ter desenvolvimento fecundo, dentro 
do campo da sociologia, nao basta a politica enquadrar-se no 
ponto de vista particular das ciencias sociais como tambem nao 
basta assumir uma atitude de rigorosa separagao em relagao 
as demais ciencias afins. Sempre havera o perigo de se apli- 
car o metodo sociologico a objeto de estudo que nao Ihe con- 
venha, introduzindo na sociologia certas nogoes nao verifica- 
das anteriormente quanto a sua natureza social e tomando 
por simples realidades basicas fenomenos representatives de 
acabamento ou de etapa superior duma evolugao de certas 
fungoes politicas. 
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Ha, ainda, proveniente de exagero contrario, outro peri- 
go: a forga de se querer escapar aos criterios interpretativos 
de outras ciencias, pode-se cair finalmente no simplismo de 
nogoes tao reduzidas aos detalhes ultimos que, possivelmente, 
ja nao mais permitem uma visao especificamente sociologica 
de vez que mergulham na analise bio-psicologica do compor- 
tamento individual. O rigor metodologico exige, e so assim 
pode ser eficaz, exatidao na interpretagao mas nao pode dis- 
pensar a analise previa do objeto. 

Alem dos problemas de simples conformagao das pesqui- 
sas politicas ao ambito da sociologia, cabe ainda perquirir 
onde, por entre os varies ramos da ciencia sociologica, pode 
ser colocado aquele estudo. Uma opiniao, por sinal que das 
mais antigas, aponta-lhe o papel de sociologia aplicada. 

Marcel Mauss, no seu artigo "Divisions et proportions 
des divisions de la sociologie", aparecido em "L'Annee Socio- 
logique" (69), retoma esta inten^ao de Spencer e Durkheim. 
Toca a politica, em seu desenvolvimento de cada dia, os limi- 
tes de cada uma das ordens de fenomenos sociais, pois que o 
politico nao pode se resumir aos simples mecanismos da orga- 
nizagao politica e frequentemente penetra no campo da edu- 
cagao, da economia, da religiao, da moral, do direito, etc. 
num piano social que sua atividade se desenvolve. As fron- 
teiras da agao politica tendem, pois, a repetir, a confundir-se 
em extensao com o sociologico. Rigorosamente, pois, o conhe- 
cimento das forgas com que ira se por em contacto e cujo 
controle tentara, impoe-se como um dos requisites culturais 
do homem publico e do jurista. 

Mauss nao se contenta com renovar tal opiniao. A ela 
acrescenta desenvolvimento seu, segundo o qual o proprio so- 
ciologo nao escapa aos deveres sociais e, assim, deve tambem 
ele se ligar a agao pratica. Permanentemente posto em con- 
tacto com civilizagoes exoticas, tratando de fenomenos aparen- 
temente desligados da sua existencia quotidiana, tambem ele 

(69) "L'Annee Sociologique", Nov. Serie, Tomo II (1924-1925), 
pags. 98-173. 
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pode provar a eficiencia, em relagao ao social contemporaneo, 
de seus estudos. Nesse sentido, poder-se-ia ver o alcance de 
ser o ensino da moral reforQado por conhecimentos exatos 
como as que os estudos positivos sobre o suicidlio podem forne- 
cer. A obra de Durkheim pode esclaracer a inteligencia dos que 
se colocam em posigao simplesmente normativa e que consegui- 
riam assim uma influencia direta mais segura. Se fossemos 
mais alem, poderiamos mesmo prever inqueritos rigorosamente 
imparciais que antecipassem a a§ao legislativa, evitando a 
experiencia natural da lei demorada e cheia de precalgos. 

Nada mais justo. Tomadas no que tem de geral, pare- 
cem as ideias Mauss ser a indispensavel continuagao do 
pensamento de Comte, aparentemente perdido desde que se 
notou terem prejudicado suas pretensoes "ativistas", a exati- 
dao da parte positiva de sua obra. Se e precise — principal- 
mente na especialidade politica — tomar-se todas as pre- 
caugoes para que o conhecimento nao se perturbe pelo fina^ 
lismo da pratica, e preciso tambem nao esquecermos a conde- 
nagao irremissivel de todo estudo esteril que nao valha a clas- 
sica "heure de peine". E, no campo da agao politica, senti- 
mo-nos tentados a alargar a indicagao de Mauss: alem do 
conhecimento da "materia social" com que vai lidar o politico, 
diriamos que o ponto de vista sociologico e uma dimensao 
indispensavel a aplicagao de todas as ciencias cuja agao pra- 
tica venha tocar o social. Basta lembrar o que ja tem dito 
os mais simples estudos de sociografia estatlstica aos adminis- 
tradores. 

Estas consideragoes trazem no entanto, em si mesmas, 
razoes contrarias fundadas geralmente na temporaria insufi- 
ciencia da sociologia. Esta ciencia apresenta ainda uma certa 
imaturidade quanto a ligagao de seus campos particulares entre 
si e nao tem a consistencia sistematica imprescindivel a um 
fornecimento seguro de bases teoricas para a agao. Sem re- 
petir todos os argumentos acerca da curta existencia da so- 
ciologia, basta deixar aqui anotado o duplo perigo represen- 
tado pela preocupagao ativista em face do conhecimento exato 



que apenas se micxa: pengo para a agao que nem sempre 
sabera levar em conta a relatividade e a particularizagao com 
que se desenvolvem os estudos sociais e, sobretudo, perigo para 
os conhecimentos cientlficos que se preocuparao com os as- 
pectos praticos, o que pode levar a um desvirtuamento de 
sua propria natureza. No dommio sociologico ja pudemos 
apontar, por exemplo, os perigos da adogao de terminologias 
e quadros de estudos de outras disciplinas. 

Queremos ainda, antes de abandonar os comentarios a 
questao, fazer notar que o problema do fornecimento de bases 
a acao impoe mais do que o simples conhecimento do social, 
um conhecimento preciso dos processes pelos quais a pratica 
conciente se efetua no meio social. O problema nao se reduz, 
pois, ao conhecimento anatomico e fisiologico do corpo social 
que sera o paciente das intervengoes do politico em atividade; 
ha tambem o problema mais grave, porque menos estudado e 
talvez mais complexo do que os demais, das vias de interven, 
qao, das tecnicas de inoculagao de novas solugoes. Isto depoe 
a favor da opiniao que ere prematura a intervengao da ciencia 
social nesse terreno e que aconselha, senao a recusa as solid- 
tacoes das necessidades politicas, ao menos uma intensificagao 
dos estudos duma sociologia politica que, ao enves de se con- 
formar com o piano imediatista de sociologia aplicada, perma- 
nega no piano puramente cientifico. 

II 

Tambem Mauss parece reconhecer a insuficiencia de con- 
ceituagao da politica como mera disciplina aplicativa da socio- 
logia. Porisso, a seu lado coloca uma sociologia da politica, 
uma ciencia da arte da politica. Esta ciencia impoe-se como 
necessaria na medida em que os esforgos da arte politica nao 
conseguiram ate agora evitar que sejam "o inconciente, o de- 
sejo exigindo sua satisfagao, a agao que dominam" (70). No 

(70) Artigo cit., pag. 164. 



— 81 — 

intuito de revelar cada uma destas forgas impulsivas em toda 
a sua extensao e de procurar um conhecimento de suas causas, 
a sociologia trabalhara para obter seu controle per meio duma 
"teoria da arte" que "faz parte duma sociologia ao mesmo tem- 
po geral e concreta" (71). Parte da sociologia geral, pois 
nela Mauss divisa, para alem da natureza juridica do Estado 
e de outros fenomenos de primeira plana, um processo politico 
que, por ser amplo, toca todos os fenomenos sociais. Assim, 
sendo, rompe-se a hesitagao da classificagao tradicional de 
"L'Annee Sociologique" que colocava uma teoria do Estado 
como parte da sociologia geral e uma parte de organizagao 
politica como ramo da sociologia moral e juridica. Ter-se-a, 
em lugar de visoes parciais e segmentarias, um panorama 
amplo e continue dos fenomenos politicos. 

Sente-se que Mauss esta impressionado com o carater de 
agao da pratica politica, agao tao vasta que alcanga todo o 
complexo social: "Politica e Sociologia tern um mesmo objeto: 
as sociedades" (72). Dai indicar ao sociologo o dever de dar 
a politica um lugar proeminente na parte geral de sua teoria 
social e de, demonstrando ao homem pratico que os fatos poli- 
ticos sao identicos aos sociais, iniciar a construgao do que, 
concretamente, poderia ser chamado "sociologia da agao". 

Como o artigo de Mauss nao pode ser qualificado como 
modelo de clareza, certos reparos se impoem ao seu leitor. A 
intengao de tornar sociologica a visao exata da politica, dei- 
xando-se o piano das construgoes puramente normativas em 
que, maugrado a norma explicita, frequentemente o desenro- 
lar de processes se faz de maneira inconciente, e a justa con- 
tinuagao dos esforgos dos sociologos para revelar cada um 
dos processos sociais que jazem sob a pseudo-clareza dos mo- 
vimentos ditos concientes. Sob a necessidade do homem em 
atividade economica, sob a producao intelectual do artista e 
do cientista, sob a intenqao criminosa e a premeditagao do cri- 
me, sob a clareza dos ditames religiosos e morais como sob 

(71) Idem, pag. 166. 
(72) Idem, pag. 161. 

5 
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os rigores gramaticais, a sociologia pesquisou e paulatina- 
mente foi ponto a luz os fenomenos sociais que revelam causa 
em lugar de motivos, colocando determinismos de ordem cole- 
tiva onde parecia imperar a liberdade individual. O mesmo 
teria que acontecer no terreno da politica. Se assim pode-se 
compreender o intuito de Mauss — e nao parece que esta sim- 
ples extensao de suas ideias seja arbitraria — nao devemos, 
portanto nos ater ao que a expressao "ciencia da arte politica" 
indica estritamente, A sociologia, alem da compreensao e da 
explicagao causal dos movimentos concientes e dirigidos dos 
homens em sociedade, deve se dedicar tambem ao conhecimen- 
to de todos os fenomenos relacionados com aqueles. A simples 
agao pouco ou quase nada significa quando desligada da 
ideiagao que, por via de regra, o provoca; ideiagao que alias 
nao e simplesmente o con junto das parcelas doutrinarias que 
adquirem foros de pensamento coletivo, mas que contem ainda 
a representagao coletiva dos destinos da sociedade e de cada 
uma de suas partes componentes. Seria talvez melhor, em 
lugar de se aludir a uma ciencia da arte (sugerindo uma sim- 
ples interpretagao sociologica da realizagao politica) falar-se 
duma ciencia da vida politica das sociedades. Nesta vida po- 
litica se contem, por forga de sua propria conceituagao ampla, 
todos os fenomenos politicos, toda a ordem causal de fatos es- 
pirituais ou materiais que os provocam, bem como seria indis- 
pensavel completar a interpretagao pela analise de cada uma 
das consequencias propriamente sociais ou politicas que a ati- 
vidades dos homens engendra. 

Alargando o conceito da sociologia, podemos dar a impres- 
sao de estarmos reforgando o parecer de Mauss segundo o qual 
o lugar da sociologia politica sera entre as partes da sociolo- 
gia geral. Ora, tal nao se da. Pode parecer paradoxal e es- 
tranho que, estendendo o ambito de agao da sociologia politica, 
nao Ihe demos em seguida uma participagao na parte geral da 
ciencia social. Contudo, uma reflexao mais detida pode des- 
cobrir, nos proprios elementos da questao, justificativa para 
o nosso ponto de vista. De fato, como Mauss, cremos que uma 
sociologia geral nao e "o puro dominio das generalizagoes e 
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sobretudo das generalizagoes prematuras" e que sua marcha 
deve ser feita no sentido de se alcangar a verdade acerca dos 
fenomenos gerais, "aqueles dos fenomenos sociais que se es- 
tendem a toda a vida social" (73). Portanto, a nosso ver, 
nao e possivel dar dois sentidos diversos, na mesma questao, 
ao adjetivo "geral". Uma sociologia geral, quer nos parecer, 
deve estar ligada a fenomenos gerais, isto e, a fenomenos que 
se ligam ao conjunto de manifestagoes dum grupo social. Ora, 
se assim e, o seu estudo nao deve se processar senao no sen- 
tido de encontrar caracteres comuns nos varios fenomenos 
especificos. Sua tendencia exige a pesquisa dos caracteres 
comuns dos fenomenos sociais, caracteres que estao sob 
a forma original dos varios fenomenos particulares. Em 
fatos especificamente politicos, economicos, esteticos ou fami- 
liais, ha certos tragos comuns, certas diregoes coincidentes que 
o especialista de sociologia sabe desprender da variedade ori- 
ginal. 

A esta compreensao e possivel opor-se a opiniao de Mauss 
para quern a sociologia geral deve compreender tambem o es- 
tudo daqueles fenomenos que, por sua natureza, estao em di- 
reta relagao com o complexo social todo inteiro, embora seja 
possivel distingui-los por certos tragos particulares, Precisa- 
mos contudo lembrar que, maugrado o seu aspecto de simples 
simplificagao didatica ou de divisao especializadora, uma clas- 
sificagao dos ramos de qualquer ciencia deve obedecer a um 
criterio determinado, que muito dificilmente distinguiriamos 
nesse caso. Se colocarmos, pela amplitude de seu terreno de es- 
tudo, a sociologia politica no interior da sociologia geral, nao 
vemos razoes que neguem igual direito a uma sociologia juri- 
dica e a uma sociologia moral. Tambem os fatos morais e os 
juridicos, como ja deixamos dito mais atras, sao componentes 
do processo geral de conservagao e organizagao social, tambem 
eles poem-se em contact© com a generalidade dos fatos sociais, 
tambem eles, portanto, deveriam constituir rubrica particular 

(73) Idem, 153. 
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da sociologia geral. E, notemos de passagem, uma analise 
posterior mais aprofundada poderia demonstrar que outros fe- 
nomenos sociais merecem a mesma classificagao. 

Ill 

Ha, como ficou dito, uma confusao entre o conceito de 
generalidade (caracteres comuns entre varios fenomenos dis- 
semelhantes na forma) que a sociologia geral deve manter em 
seus estudos, e o carater de fenomenos generalizados (omnidi- 
fundidos no mundo social) que tern os fatos politicos. Atri- 
buir a culpa dessa confusao ao criterio logico de Mauss tal- 
vez seja exagerado. Preferimos langar a culpa ao compreen- 
sivel apegamento desse autor a uma velha classificagao que o 
respeito pelo mestre da sociologia francesa e uma tradigao 
mantida durante longo tempo na publicacao oficial da escola 
sociologica a que pertence Ihe impuseram. Uma classificagao 
mais correta do ponto de vista logico, e, do ponto de vista 
ideologico, mais libertada dos criterios das varias escolas, abor- 
daria o assunto de diferente maneira. Mauss confessa mes- 
mo que mantem o antigo criterio "por razoes de oportuni- 
dade". 

Na "Sociologia contempordnea" de Jose Medina Echa- 
varria encontramos apontado o esquema apresentado por An- 
dre Walther na abertura do "Symposium" de sociologos con- 
vocado por Thurnwald (74). E um programa de estudo em 
que se procurou fugir, quanto possivel, a pontos unilaterais de 
escola, procurando alcangar uma tal categorizagao de materias 
que, posteriormente, so permitisse diferengas nascidas de dis- 
tintas tecnicas de pesquisa ou de terminologias especiais. A 
classificagao, que se nao e perfeita e das mais simples e Cla- 
ras, distingue tres pianos fundamentais em que pode se efetuar 
a investigagao sociologica: primeiramente, um piano prelimi- 
nar em que se faz uma introdugao a sociologia atraves da his- 

(74) Echavarria, ob. cit., pdg. 20 e segs. 
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toria do pensamento social e da sociologia, da logica das cien- 
cias sociais e das investigagoes de carater empirico que podem 
ja estabelecer uma sociologia descritiva, comparativa e tipifi- 
cadora; um segundo piano de estudo da sociologia em sens as- 
pectos gerais que compreende a psicologia social, a teoria das 
relagoes e a teoria das estruturas; e, finalmente, o terceiro 
piano em que sao realizados estudos de carater variado e com- 
plementar como a teoria comparativa da organizagao em geral, 
a teoria da historia, a teoria das normas em geral e a tecnologia. 

Commentando a classificagao, Echavarria indica-a como a 
mais aceitavel embora ainda siiscetivel de ser retomada em al- 
guns pontos (por exemplo, a inclusao da psicologia social no 
proprio campo da sociologia) e diz que pode ser continuada 
por uma distin§ao das investiga?6es sociologicas em tres gran- 
des seccoes: a sociologia geral, ciencia especial autonoma; a so- 
ciologia das disciplinas particulares ou dos diferentes produ- 
tos da cultura; e sociologia da cultura. A sociologia geral, diz 
o autor acompanhando a opiniao de Mannheim e alegando a 
unanimidade com que foi aceito esse ponto da divisao de Wal- 
ther, estuda os processos, as relagoes e as institui^oes. A socio- 
logia geral, segundo Manheim "e a ciencia que trata dos feno- 
menos, tais como a familia, as classes, a nagao, o Estado, a 
sociedade, a humanidade em geral, sua estrutura, suas varia- 
(joes e as leis do seu ser e vir a ser". Ja as sociologias par- 
ticulares tratarao de estudar sociologicamente "as chamadas 
objetivagoes da cultura, quer dizer, dos produtos espirituais 
do homem (ciencia, arte, religiao, direito, educacao) em rela- 
gao com a sociedade" (75). 

O que reafirma, por outra via, o que afirmavamos. A so- 
ciologia politica e simples ramo da sociologia, em piano iden- 
tico ao das demais. A maior amplitude de seu objeto marca- 
Ihe um carater distintivo, e so. 

Colocada a sociologia politica em seu devido lugar no con- 
junto dos estudos sociologicos, podemos agora distinguir, por 

(75) Citado por Echavarria, pdgs. 24-5. 
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intermedio da propria nogao de localizagao, as rela§6es que 
mantera com as deraais ramificagoes. 

Essas relagoes poderao ser primeiramente encaradas quan- 
to aos estudos preliminares a que alude o piano de Walther, 
mas sua importancia sera maior quando se focalizar a recipro- 
cidade de contribuigoes que se efetuam com a sociologia geral 
e as sociologias especiais. 

Se a ciencia social teve o seu desenvolvimento marcado 
pelas etapas sucessivas em que o pensamento humano foi discer- 
nindo a realidade social, neste progresso do pensamento a parte 
dedicada aos estudos do politico nao foi excassa nem de pouca 
importancia. Tambem a questao de metddo sociologico nao 
deixa de influir sobre a pesquisa de carater politico e este tra- 
balho e um esforgo para demonstrar sua importancia na for- 
magao duma sociologia politica. Mas, estes problemas preli- 
minares, bem como as questoes relativas a sociologia descritiva 
e comparativa sao de ordem geral e se impoem a qualquer das 
sociologias especiais. imposigao da propria natureza dos es- 
tudos sociologicos e, porisso, nao sera precise insistir demasiado 
sobre o ponto, que nao apresenta, deste modo, particularidades 
notaveis. 

Ja o problema das relagoes com a sociologia geral propria- 
mente dita, e talvez mais interessante. Tratando com o 
grupo social em todos os seus aspectos e geralmente tomando-o 
como um todo, a sociologia politica e daqueles ramos da socio- 
logia que mais se apoiarao na parte geral da ciencia sociolo- 
gica. Nao ha, grosso modo, processo, relagao ou instituicao 
que nao interesse ao estudo da politica pois com todos eles a 
vida politica tern contacto, ou neles se apoia, ou frequen- 
temente sobre eles exerce controle conciente. Conhecimentos 
exatos acerca das fundagoes, afirmagoes acerca da natureza in- 
tima das instituigoes ou das relagoes as quais sua atividade se 
dirige, so as podera obter da sociologia geral. Esta claro que 
aqui nao excluimos as diversas sociologias particulares que, di- 
rigindo seu esforgo de conhecimento para cada tipo especial de 
realidades sociais, podem fornecer conhecimentos detalhados 



— 87 — 

acerca de cada realidade social especial que a sociologia geral 
encara no que tem de comum. 

Recebendo contribuigoes da sociologia geral e das socio- 
logias especiais, e precise notar que a sociologia politica 
tem uma capacidade de reagao sui-generis sobre cada uma 
dessas disciplinas cognatas. Aqui assume sua verdadeira im- 
portancia a assergao de Mauss acerca da natureza "geral" do 
fenomeno politico. A sociologia politica, tratando de estudar 
as estruturas superiores da agao do homem em sociedade, po- 
dera alcangar conhecimentos essenciais; conhecimentos indis- 
pensaveis nao so as sociologias particulares que dela receberao 
explicagao acerca de fenomenos de controle, inexplicaveis por si 
sos, mas principalmente a sociologia geral que podera ter nova 
compreensao dos fatos relatives a interagao dos varios feno- 
menos especificos, a organizagao social, etc. Contudo, a socio- 
logia politica mantera sua especificidade. Partindo do estudo 
de fatos cuja especificidade ja comentamos a saciedade, e man- 
tendo uma maneira particular de encarar os fatos de ordem 
geral, o mesmo acontecera em relagao aos grupos e as insti- 
tugoes. Certas etapas inferiores das sociedades apresentara 
formulas que a primeira vista poderiam parecer a negagao mes- 
ma da possibilidade de qualquer estudo politico; a sociologia 
politica incumbe, contudo, apontar nestas formas nao-diferen- 
ciadas tragos que denotam a existencia da funcao politica mau- 
grado a indiferenciagao do orgao. Tambem nos grupos hu- 
manos, quando tornados em seus aspectos materiais, ha sempre 
nuangas politicas que podem ser distinguidas por uma ana- 
lise mais detalhada. Ninguem julgara inexistente uma fungao 
politica no sincretismo da sociedade totemica, como ninguem 
tomara o grupo demografico como a exata expressao do grupo 
nacional. Sao exemplos da existencia dum ponto de vista pe- 
culiar a especializagao politica da sociologia, cuja necessidade 
e eficiencia sao evidentes. 

Podemos tragar, apoiados nessas observagoes, um piano su- 
mario do quadro de estudos da sociologia politica. 

Num primeiro passo, distinguimos os estudos basicos rela- 
tives a particularizagao do fato politico. Completando a defi- 
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nigao de fato social que se supoe formulada pela sociologia ge- 
ral, a sociologia politica incumbe uma diferenciagao entre sens 
fatos particulares e os demais. Um estudo dos elementos do 
fato politico sera o ponto de transigao entre esta conceituagao 
preliminar e o estudo, propriamente dito, da vida politica das 
sociedades. 

Entrando no problema central, o primeiro cuidado do es- 
tudioso deve ser o de positivar a natureza e os caracteres mais 
proeminentes do grupo politico considerado em sua estrutura- 
gao material e em suas bases materials. Esta analise das es- 
truturas materiais politicas e bastante ampla pois, desde que o 
fato politico, partindo de fenomenos basicos da organizagao so- 
cial, se alga as ideagoes coletivizadas, o seu estudo deve 
se fazer comegando pela simples base territorial, apontada por 
alguns autores como responsavel pela personalizagao e indivi- 
dualizagao do poder, e chegando ate os problemas tocantes a 
organizagao do poder nas sociedades superiormente civilizadas. 

Quando se tiver uma nogao precisa desses problemas for- 
mais, poder-se-a tentar uma fisiologia da vida politica. Nela 
todas as atengoes estarao voltadas as representagoes e aos mo- 
vimentos. Procurar-se-a distinguir nas estruturas em mo- 
vimento o funcionamento das praticas e das representagoes. 
Toda a agao politica do grupo, todos os movimentos que levem 
ao conhecimento e a determinagao das causas de equilibrio e 
desequilibrios, processados quer em piano interno quer em ex- 
terno, e objeto da fisiologia das praticas. As representagoes 
politicas constituirao objeto do capitulo complementar em que 
serao analisadas as questoes ate agora tratadas sob o ponto 
de vista histdrico. Nele cabera a analise das ideias politicas, 
compreendidas aqui como as representagoes dominantes em de- 
terminado grupo. Maugrado o carater de invencao, de criagao 
individual, com que frequentemente sao apresentadas, as ideias 
politicas, como se disse no inicio deste trabalho, sao o reflexo 
conciente e individual de necessidades e representagdes coleti- 
vas dominantes em determinadas fases. Poderiaraos acrescen- 
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tar que, langadas no seio da politica dum grupo, tornam-se os 
nucleos em torno dos quais vao se concentrando os resultados 
da agao, as solugoes que poderiamos compreender como fases 
parciais duma experimentagao natural a que a propria con- 
textura da vida politica da sociedades submete a invengao do 
homem. 

Abordando a divisao interna da ciencia politica, o prof. 
Arbousse Bastide, que empresta a este estudo uma ampla 
extensao, tragou como piano geral de seus cursos o seguinte 
programa de trabalho: 

I — 0 FATO POLITICO. 
a) Os caracteristicos do fato politico. Sua especifi- 

cidade. 
b) Os elementos fundamentais do fato politico: a co- 

munidade politica e a Nagao, o Poder, a Sobera- 
nia, o Estado, o Governo. Os governados (o Povo). 

c) As formas principais do fato politico: as institui- 
goes e os regimes, as ideologias politicas. Descri- 
gao, analise e classificagao. 

d) As interferencias materials e espirituais: juridi- 
cas, economicas, demograficas, geograficas, socio- 
logicas, religiosas, psicologicas, etc. 

e) Equilibrios e desequilibrios politicos. 
Pressoes e conflitos politicos. As variedades do 
imperialismo. Os problemas da guerra. As rela- 
goes internacionais. 0 fato politico e a solidarie- 
dade. 

II — ORIGEM E NATUREZA DO FATO POLITICO. 

a) Formas primitivas do fato politico. 
b) Evolugao das instituigoes e dos regimes politicos.. 
c) As interpretagoes sociologicas e filosoficas do fato 

politico. 
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III — 0 FATO POLfTICO SEGUNDO O DIREITO NATU- 
RAL E A MORAL. 

a) As sistematizagoes juridicas do fato politico e sua 
significagao. 

b) O problema politico como problema moral e social. 
c) 0 fato politico como valor na historia das ideias 

e das doutrinas politicas. 

Este esquema ja representa, tornado no seu aspecto de 
classificacao ordenadora, um verdadeiro roteiro das ativida- 
des do estudioso da politica. Nao Ihe cabe nem sequer uma 
critica relativa a natureza extra-sociologica de certas partes, 
pois que o curso do prof. Arbousse Bastide nao se limita ao 
aspecto cientifico da questao. £, sem duvida, um amplo pia- 
no que podera ser adaptado convenientemente ao conceito me- 
nos vasto que fazemos da politica cientifica. 

Realmente, como ficou dito tantas vezes, no decurso de 
nossa exposigao, nao interessa ao cientista da politica o conhe- 
cimento filosofico das formas, dos regimes e das agoes poli- 
ticas. Ja podemos tentar uma interpretagao sociologica destas 
atividades especiais mas este ponto de vista nao afasta sim- 
plesmente, por falsas ou inteis, as demais formas de conhe- 
cimento. Pelo contrario, elas passam a constituir objeto da 
investigagao sociologica pois, como dissemos inicialmente, nao 
sao meras fantasias da inteligencia humana mas a resposta 
inteligente aos estimulos sociais. Assim sendo, representam o 
tipo de solugao criado dentro das contingencias de determinada 
epoca e grupo, procurando atender as necessidades do memen- 
to com os elementos do saber politico peculiar ao instante his- 
tdrico em questao. 0 sociologo empresta-lhes o valor especial 
com que habitualmente trata das representagoes coletivas. Seu 
unico cuidado sera nao as tomar por interpretagoes objetivas e 
mante-las em seu papel de reagoes subjetivas e relativas. Po- 
demos mesmo imaginar o sociologo do futuro examinando os 
esforgos cientificos do presente, relacionando-os com os aeon- 
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tecimentos de nossa epoca, explicando-os pela mentalidade es- 
pecial de nossa civilizagao atual. 

Feitos estes reparos paralelos ao assunto podemos proper, 
como projeto de divisao dos estudos sociologico-politicos, os 
mesmos elementos da divisao do prof. Arbousse Bastide, dis- 
postos de forma ligeiramente diversa. Num primeiro capitu- 
lo, colocariamos todos os estudos que dissessem respeito a ca- 
racterizagao do fato politico entre os demais fatos sociais, sem 
nos esquecer de atentar nas interferencias destes ultimos, 
naquele. Em duas etapas sucessivas fariamos entao o estudo 
das formas assumidas pelo fato politico na vida social e dos 
seus movimentos, e, finalmente, um estudo evolutive dos tipos 
primitives, historicos e atuais do complexo politico. Teria- 
mos, entao, um esquema do seguinte tipo: 

I — 0 FATO POLfTICO. 
1 — Caracteres. 
2 — Especificidade. As interferencias materiais e es- 

pirituais. 

II — FORMAS E PROCESSOS POLfTICOS. 
1 — Instituigoes, regimes e ideologias. 
2 — Equilibrios politicos. 
3 — Fungao dos fenomenos politicos no complexo so- 

cial. 

Ill — EVOLUQaO DOS TIPOS POLITICOS. 

1 — Tipos primitives, historicos e contemporaneos. 
Ensaio de classificagao. 

2 — Evolugao das instituigoes e dos regimes politicos. 
Ensaio de interpretacao sociologica. 



Capitxjlo V 

I — Conclusoes acerca da necessidade do conhe- 
cimento politico. O conheciraento de a^ao 
e o conhecimento cientifico. 

II — Conclusoes acerca da tendencia metodologica 
da ciencia politica. Metodos e fontes de con- 
tribuisoes. As ciencias afins. 

III — Conclusdes acerca da sociologia politica. So- 
ciologia politica e ciencia politica. O pro- 
blema do objeto. Determinismo e especifi- 
cidade. 

IV — Conclusdes acerca da posi^ao da sociologia 
politica no conjunto dos conhecimentos socio- 
logicos. 

V — Conclusoes gerais: a tarefa da sociologia po- 
litica. Sociologia politica e arte politica. 

I 

Podemos agora, depois de ter apontado as diregoes que de 
fato assume o pensamento politico nos ultimos tempos, tentar 
uma sintese destas correntes que, alem de nos indicar qual o 
objetivo final dos esforgos dos varios autores, nos de tambem 
uma ideia geral do estado atual em que se encontra o estudo 
dos fenomenos politicos. Uma das consequencias da visao ge- 
ral que levantamos, e neste sentido; as intengoes metodologicas 
do especialista nem sempre se continuam pelo desenvolvimento 
da materia, sendo por vezes desmentidas pela prdpria escolha do 
objeto. precise, portanto, atribuir uma maior importancia 
ao que "e" uma ciencia politica do que ao que "deve" ser, na 
opiniao de seus adeptos. 
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A necessidade duma dominagao eficiente pelo conhecimento 
humano dos fenomenos da vida politica das sociedades, apre- 
ciavel em todos os estagios da civilizagao ocidental, parece ser 
a constante da inteligencia em relagao a nosso objeto de es- 
tudo. Que seja atribuida as necessidades da vida social, capaz 
de engendrar sistemas de agao para a solugao dos casos pra- 
ticos, nao significa ser uma arte politica a unica disciplina con- 
veniente. A arte representa um dos modos pelo qual o homem 
encarou a questao mas e ela, desde os seus primeiros passos, 
seguida pelo pensamento de ordem filosofica que, fornecendo- 
Ihe as premissas indispensaveis ou comentando os detalhes de 
seu desenvolvimento, acompanha o conhecimento normative 
como complemento ou limitagao. Ainda, a impossibilidade de 
se confinarem estes dados a uma esfera desligada da realidade 
levou o pensador politico a apanhar, aqul e all, certas obser- 
vacoes obtidas diretamente dos fatos concretos da vida politica 
e, deste modo, o conhecimento empirico vai comegando a explo- 
rar seu terreno. Nao se creia serem elementos contraditorios: 
a norma, o conhecimento empirico e o princlpio filosofico pa- 
recem se chocar no mundo moderno onde impera a divisao do 
trabalho intelectual e a ciencia precisou defender um campo 
rigorosamente delimitado. Houve tempo, contudo, em que es- 
tas modalidades diversas tinham contacto obrigatorio pois sua 
tarefa era uma e a mesma. 

Indicada, assim, a primeira e mais importante diregao que 
e a da imprescindibilidade do conhecimento politico, pudemos 
reduzir o nosso campo de pesquisa a um sector mais contem- 
poraneo. Comegamos, porisso, em nossa exposigao, por tomar 
alguns exemplos mais frisantes da orientagao do pensamento 
politico no seculo dezenove, onde, apesar da multiplicidade de 
correntes que aparentemente se chocam e se excluem, retoma- 
mos o fio dos que se interessam por conhecer e dominar pelo 
conhecimento os fatos reais da vida social. Mais do que isso, 
encontramos tentativas apreciaveis de extensao (que nao ex- 
clue a adaptagao) do determinismo, que dominava ja as outras 
ciencias, ate o campo, ainda pouco conhecido em seu funcio- 
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namento, das realidades politicas. Se e possivel se desprezar 
todas as partes componentes dum sistema de ideias para re- 
duzi-lo a uma linha essencial, e se tambem e possivel assimilar 
por um traco comum duas ideologias que se opoem, diriamos 
que toda a obra de Augusto Comte e de Karl Marx nos deixou 
uma crenga no determinism© de tal modo estabelecida que nao 
mais se perdeu. Pouco importa, do ponto de vista estrita- 
mente cientifico, qual o conteudo desse determinismo; o que 
ficou estabelecido a partir das teorias dos dois filosofos foi 
que havia uma causalidade politica comparavel, respeitada sua 
especificidade, as demais causalidades e que so o domlnio des- 
sas causas pelo espirito do homem poderia dar o conhecimento 
exato e o dominio de agao pratica com que a tanto tempo o 
homem civilizado sonhava. 

Paralelo ao esforgo de Comte e de Marx, o trabalho de 
Jellineck representa a preocupacao enciclopedica de distinguir 
a ciencia politica das disciplinas e ciencias afins. E um com- 
plemento de ordem classificatoria, sistematica, trazido a con- 
quista determinista. Como, porem, Jellineck pos a margem o 
trabalho de Comte e de Marx, a dire?ao apontada em sua obra 
so entraria em contacto com a daqueles pioneiros da ciencia 
politica atraves de sua influencia em autores mais atuais. No- 
te-se, no entanto, que a sistematica de Jellineck tinha dado uma 
contribuigao importante ao pensamento cientifico ao distin- 
guir absolutamente a politica normativa da ciencia do Estado, 
mesmo quando se tratasse da parte de aplicagao desta ultima. 
Maugrado todas as confusbes posteriores, e um ensinamento 
que nao se perdeu e que, se tivesse se perdido, precisaria ser 
reconstruido. 

A jungao destas tendencias complementares nao se pro- 
cessou dentro da desejavel simplicidade logica. Um ecletis- 
mo exagerado tentou por muito tempo aproveitar todas as ten- 
tativas anteriores, sem examinar-lhes muito detidamente a 
proveniencia. A ela podemos atribuir as resistencias do em- 
pirismo a teoria, do pensamento filosofico a verificagao obje- 
tiva observavel em certos autores de epoca posterior a Comte 
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e Marx. Sao tentativas para englobar, as novas luzes trazidas 
a politica, os frutos empiricos, filosoficos e normativos colhi- 
dos no passado: tentativas que seguramente teriam sido de 
mera continuagao se as correntes do seculo dezenove nao tives- 
sem marcado uma exclusividade de campo e de metodo. Nao 
se tratava duma etapa a mais no evolver do pensamento politico 
mas dum movimento de renovagao que escolhia em definitivo 
um caminho cientifico, deixando de lado as velhas afirmagoes 
cuja continuidade se deve a nao haver terminado ainda a sua 
fungao social. Enquanto a vida politica for um processo auto- 
nomo em que se destaca como elemento de primeira impor- 
tancia a conciencia que os individuos tern de suas agoes poli- 
ticas, a filosofia politica com seus grandes princlpios gerais e 
as normas imperativas da arte politica nao podem ser des- 
prezadas por inuteis ou "retrogradas", como diria Comte. 

Fica ja, deste modo, apontada uma das maiores confu- 
soes atuais dos comentaristas do assunto. Nao e possivel se 
confundir o piano da agao politica em que se coloca o homem 
em sua vida em sociedade, e o objeto de estudo do cientista 
que, no seu papel, nao pode se confundir com a propria ma- 
teria a ser conhecida. Se assim fosse entendida a questao, 
evitar-se-ia a confusao, tao frequente, dos manuais de arte 
politica que se arrogam foros de ciencia, como seria possivel 
se compreender mais claramente que, mesmo quando se tomam 
principios cientificos — psicologicos ou sociologicos, por exem- 
plo — e se os aplica a certos problemas da filosofia politica, 
como o conflito entre o Estado e o individuo, nao esta se fa- 
zendo ciencia do politico mas reforgando, pela enxertia de con- 
quistas cientificas, principios destinados a nortear a agao 
pratica. 

Assim, vemos a necessidade de conhecimento politico aban- 
donar progressivamente o estdgio primitivo, baseado direta- 
mente na acdo, e encaminhar-se para um piano cientifico ca- 
racterizado por se assentar sobre um determinismo natural e 
por tender ao abandono de quaisquer nogoes de proveniencia 
ndo-indutiva. 
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II 

A insistencia no aproveitamento ecletico de todos os re- 
sultados anteriores nos levou, naturalmente, a inverter o pro- 
blema logico das relagoes entre objeto e metodos para anali- 
sar primeiramente estes e depois aquele. Assim fizemos por- 
que um exame dos metodos apontados pelos autores focaliza- 
dos mostrava antes uma colegao indiscriminada de vias habi- 
tuais de aquisigao de conhecimento sob o nome generalizado 
de metodos e assim sendo se impunha um exame rigoroso que 
nos revelasse a pertinencia de cada uma delas e o seu valor 
metodologico. Era precise esclarecer a fungao de cada um de- 
les para poder-se avaliar em que extensao seria estudado o ob- 
jeto cuja conceituagao, diga-se desde ja, era frequentemente 
relegada a um piano secundario. 

Um primeiro grupo de metodos continha as investigagoes 
historicas, as antropologicas e as juridicas. Contudo, ao in- 
ves de estabelecer para o metodo historico uma conceituagao 
fixa e definida, os autores de lingua inglesa preferem colocar 
sob a rubrica todo e qualquer dado que diga respeito a fatos 
passados. Reminiscencia do tempo da politica empirica que 
nao podia se ater simplesmente a narrar os fatos presentes 
mas precisava reforgar suas observagoes com a casuistica dos 
repositdrios juridicos ou das cronicas politicas. Ora, nao po- 
demos encara-la assim tao simplesmente. precise que, alem 
de sua fungao reconhecida por todos, procuremos divisar qual- 
quer contribuigao desta maneira de ver a tendencia determi- 
nista. Realmente e precise notar que a concepgao de deter- 
minismo politico apresenta-se agora modificada. Ja nao nos 
encontramos em face dura determinio economico, do determi- 
nismo da evolugao rigida da historia ou da proeminencia duma 
determinada ordem de fatos que se impoe como fonte de todas 
as demais. Encaminhamo-nos para o determinismo cientifico 
que traga relagoes de causa e efeito, mas cuja maleabilidade 
permite uma adaptagao as condigoes especiais dos liames de 
causagao, caracteristicos de cada tipo de fenomenos naturais. 
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Vista sob um ponto de vista exclusivamente cientifico, a 
contribuigao da historia perde sua importancia de metodo para 
adquirir uma maior extensao quanto ao terreno de contribui- 
goes a ser fornecidas. De fato, legando a uma ciencia politi- 
ca a qual e indiferente a cronologia era si mesmo e a sucessao 
temporal de consequentes e antecedentes, um material de pes- 
quisas imprescindivel, a historia ja nao e mais um principio 
de explicagao mas mero terreno de fenomenos a ser estudados. 
Varios, entre os autores analisados, sao inclinados a reconhecer 
essa mudanga da fungao do metodo historico que passa a ser 
um determinado tipo de processo de pesquisa. 

Tal concepgao de metodo historico levou os autores ana- 
lisados a nao tentar uma interpretagao historica ciclica das 
formas da evolugao politica e, taopouco, um estudo genetico 
em que se detalhasse as fases de desenvolvimento das institui- 
goes politicas. A historia so e por eles aproveitada como re- 
positorio de acontecimentos que vao servir como elementos 
para a comparagao da ciencia politica. 

O mesmo poderia ser dito do chamado metodo antropo- 
logico ou etnografico. Deixando de lado a critica acerca da 
confusao entre ambos os termos, poderiamos simplesmente nos 
reduzir, nestas conclusoes, a apontar a antropologia como mais 
uma dimensao do material social em geral e em particular 
do material politico. Na verdade, e preciso fazer notar que 
a politica sempre evitou contactos mais fundos com os dados 
antropologicos pois nas suas afirmagoes, por via de regra, nao 
tinha, antes da fase cientifica, intensao mais ampla que a de 
conhecer um so tipo de instituigao — a do Estado ocidental. 
O conhecimento de sociedades localizadas fora do complexo de 
civilizagao europeia parecia inutil senao extravagante. Den- 
tro duma compreensao mais ampla, e principalmente depois 
das conquistas da sociologia comparada, a politica que queira 
ter um carater cientifico tern de langar mao do estudo de so- 
ciedades passadas ou que permanecem em estagio diferentes 
de civilizagao, para conseguir dominar um campo mais seguro 
sobrepassando os pequenos objetivos limitados, dentro dos quais 
nao e possivel divisar o relativismo dos fatos sociais. 

7 
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0 papel do metodo juridico, embora semelhante ao dos 
anteriores, e por si mesmo mais restrito pois, libertado do con- 
ceito amplo de pesquisa cientifica dos fatos juridicos (a "jib- 
risprudence" dos autores de lingua inglesa), e reduzido a ta- 
refa complementar de auxiliar da indugao politica, sua coloca- 
gao junto ao historico e ao juridico nao se justifica senao limi- 
tadamente pela importancia da organizagao juridica entre os 
elementos da organizagao politica. 

Um ultimo reparo servira para deixar claro o que ja era 
possivel deprender das afirmagoes anteriores. Tanto o metodo 
juridico quanto o historico e o antropologico nao sao metodos 
na exata medida logica do termo. Os escritores que fazem 
referencias a ele simplificam pela expressao "metodo" a con- 
tribuigao de ciencias afins e a especialidade de pesquisa a que 
o investigador langa mao, gozando de toda a autonomia de 
sua propria ciencia, em casos especiais. Sao processes par- 
ticulares que nao formam lugar aparte mas se integram na 
comparagao cientifica. Sao, portanto, simples elementos inte- 
grantes das operagoes indutivas. 

Ja o caso do metodo psicologico parece-nos merecer men- 
gao especial. Dando a psicologia uma extensao muito ampla 
e dela fazendo uma verdadeira ciencia do homem, os autores 
americanos, especialmente, acabam por atribuir a seu campo 
todas as agoes e relagoes do homem. Dentro desse alarga- 
mento inesperado cabe tambem a vida politica que, afinal, 
pode ser tida como uma sucessao de atos humanos psicologi- 
camento analisaveis. Ora, a confusao torna-se maior na me- 
dida em que confessamos que este campo reivindicado pela 
psicologia tambem o e pela sociologia. Tal confusao, tornada 
ainda maior pela inclusao dum metodo sociologico na enume- 
ragao dos metodos da ciencia politica, pode ser aclarada a 
medida em que estas tentativas metodologicas sao redutiveis 
a seu papel legitimo de interpretagoes especiais do fenomeno 
politico que, anteriormente, apontamos como uma das formas 
de resistencia filosdfica. Se os conhecimentos da sociologia — 
ou da psicologia, que seja — figuram como simples interpre- 
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tagao, devem ser desprezados pois sao entraves a liberdade da 
pesquisa da ciencia politica. Se aparecem como meras con- 
tribuigoes de ciencias afins nao devem aparecer como meto- 
dos. Se — e esta hipotese nada tern de desprezivel — ha, 
no campo especial da sociologia uma identidade entre sen obje- 
to e o da politica, torna-se imprescindivel que se esclarega a 
posigao da politica em face da ciencia social. 

Resumindo, podemos concluir que, apezar da ausencia 
duma metologia definida e precisa, a conquista do conheci- 
mento do determinismo politico se processa num sentido indu- 
tivo realizado principalmente pelo metodo comparativo. 

Ill 

Observada em sens caracteres essenciais, a vida politica 
se mostra como uma esfera particular da vida social. Reali- 
zando-se no seio da sociedade, as agoes politicas caracterizam- 
se plenamente como fatos sociais pois sua fungao so se explica 
em razao da vida grupal. Toda agao politica tern um fim 
(funcional e nao teleologico, esta claro) de natureza social e, 
mais do que outra ordem de fenomenos, a ordem politica se 
caracteriza por ser uma ordem em que frequentemente ha con- 
ciencia, por parte dos individuos, de se dirigirem as agoes a 
um fim que ultrapassa os simples motives pessoais ou indi- 
viduais. A ordem politica destaca-se, pois, da massa dos fe- 
nomenos sociais, por ser um fenomeno de estruturagao supe- 
rior destinado a coordenar as atividades individuais variadas 
e multiplas em razao das necessidades do grupo. Distingue- 
se de outros fenomenos que parecem descrever o caminho in- 
verse pois sao antes a coordenagao das forgas sociais no sen- 
tido de facilitar a realizagao das tendencias basicas do ser 
humano que sao postas em perigo pela vida em comum. No- 
temos no entanto que tal caracterizagao e necessaria mas nao 
chega a ser suficiente, de vez que ha outras ordens, outros 
grupos de fenomenos sociais que tambem podem ser colocados 
na estrutura superior da sociedade, como os fenomenos mo- 
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rais e juridicos dedicados, pela sua propria natureza a, tam- 
bem eles, reforgar a ordem natural da sociedade, possibilitan- 
do'uma melhor coordenagao e uma maior coesao. 

possivel distinguir a ordem politica da ordem juridica 
e da ordem moral marcando-lhe a capacidade de imposigao das 
inovagoes politicas, que nao encontra equivalente na moral, e 
fazendo notar que a esfera juridica nasce da esfera politica. 
Poderemos assim distinguir uma especie distinta de fenome- 
nos politicos, mas por outro lado nao conseguiremos liberta-lo 
do conceito inicial de fato social. Se e um fato social, e se 
entre os fatos sociais constitue um tipo especial, o destine 16- 
gico dessa ordem de fenomenos e o de constituir objeto duma 
sociologia especial: a sociologia politica. Assim, mais uma 
vez, restringimos o nosso campo de estudo e passamos a exa- 
minar os autores de tendencia sociologica que ocupam posigao 
mais tipica. 

Inicialmente, dois autores — de escolas, formagao e ambien- 
te cultural diversos — podem ser apontados por se declararem 
ambos adeptos da sociologia politica. De fato, tal e o caso 
da obra de Georges Davy e de R. M. Maclver, mas o seu con- 
teudo todo gira em torno de entidades ja reconhecidas, ante- 
riormente a existencia da sociologia politica, pelo direito e pela 
filosofia social — o Estado e a soberania. Esta adogao, se 
nao tern importancia em si mesma, fez perecer o proposito ini- 
cial dos autores pois reduziu-os a fazer uma sociografia da si- 
tuagao atual ou da evolugao historica das instituigoes politicas 
que, ao inves de se limitar a propositos descritivos, aceita prin- 
cipios nao verificados cientificamente. Dessa forma, Davy e 
Maclver apenas repetiram, sob forma nova, a tarefa da his- 
toria das ideias politicas ou da teoria do Estado chegando 
mesmo, e a confissao do ultimo e clara, a deixar-se guiar pelo 
"deve ser". 

G. E. G. Catlin, muito menos severo em seus propositos 
iniciais, manteve-se com muito mais objetividade na analise 
da realidade politica. Desprezando todas as construgoes an- 
teriores e tentando isolar uma unidade de estudo, Catlin se 
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dedicou a descobrir a natureza ultima do "ato politico". Alar- 
gando o conceito de Estado, esse autor poderia chegar as di- 
mensoes largas duma ciencia politica que apanhasse em seu 
objeto todo o grupo social; preferiu porem descer a certos 
tipos de agao politica que se repetem (considerados em seu 
mecanismo e nao em seu conteudo historico) atraves do tem- 
po. A natureza elementar destas situagoes renovaveis, Catlin 
a encontra no mecanismo pelo qual um homem impoe sua von- 
tade a outro, ficgao muito proxima — e seu autor o admite — 
do "homo ceconomicus". 

Vemos, deste modo, duas diregoes que se transviam da 
ciencia social para perder-se com criagoes que nao se enqua- 
dram no campo da sociologia. Sao, dum lado, entidades 
extraidas da filosofia juridica ou politica e, de outro, ficgoes 
irreais embora suficientes para sobre elas se fundar uma 
mecanica politica, Considerando-se a ciencia politica como 
uma parcela organicamente presa a sociologia, nao e possivel 
tomar como ponto de partida uma unica instituigao, peculiar 
a um so tipo de civilizagao e de vida muito recente, como tam- 
bem se torna impossivel levantar-se um estudo evolutivo sera 
analisar sociologicamente a ideia basica que se estuda. A re- 
dugao excessiva do objeto proibe um trabalho amplo no qual 
se veja a correspondencia entre as formas sociais e as formas 
politicas, enquanto os estudos de ampla extensao sem o cuidado 
previo de analise da forma politica em si mesma, praticada 
antes de relaciona-la com as formas gerais e po-la em fungao 
da evolugao social, arriscam-se a simplesmente cumprir estu- 
do historico de determinada representagao social. Os resul- 
tados destes dois modos de encarar a questao — viu-se pela 
sua descrigao — processam-se (na medida em que o sociologo 
que os emprega ve-se obrigado a aceitar como explicagao dos 
fenomenos a propria representagao social do fato) no sentido 
de perder-se a especificidade do politico. A sociologia politica 
torna-se uma simples variedade, embora peculiar, da historia 
das ideias e das instituigoes politicas. 
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Ja a maneira por que Catlin encara a questao e muito 
mais especifica. Reduzida a vida politica as suas parcelas 
minimas, nao ha possibilidade de se ter uma visao do todo 
inspirada no detalhe institucional ou na representagao peculiar. 
Procurando-se o mecanismo mais rudimentar das relagdes do 
tipo politico, nao e possivel a penetragao dos apriorismos de 
qualquer especie. Neste sentido, a obra de Catlin forneceu 
a ciencia social uma das mais valiosas contribuigoes: afastar 
os preconceitos, mesmo de proveniencia social, nao permi- 
tindo que os elementos do determinismo da ordem politica 
sejam confundidos com a con ciencia que tern os homens acerca 
da sua propria vida politica. Torna-se assim exequivel a 
obtengao dum conhecimento especlfico da materia. Contudo, 
cabe perguntar se este conhecimento enquadra-se ainda no 
ambito da sociologia. 

Realmente, Catlin, para chegar a concepgao dum ato po- 
litico singelo, despe completamente de seu conteudo intencio- 
nal, dos motives, da estimulagao representada pelas circunstan- 
cias sociais do momento, a relagao entre os homens e, deste 
modo, talvez tenha caido na simples forma dos fenomenos. Se 
assim e, fica comprometido o conteudo social da relagao poli- 
tica e, como consequencia, nao teremos uma sociologia politica 
mas uma ciencia abstrata dos fenomenos politicos. 0 proprio 
Catlin reconhece este perigo pois doutra forma nao se explica 
o seu desejo de integrar as leis saidas da atividade juridica 
do homem como uma forma grosseira, primaria, das leis que 
a politica cientifica acabara por descobrir. Atribuindo este 
papel preparatorio aos produtos da experimentagao natural das 
solugoes politicas, a que anteriormente aludimos, este autor 
esta procurando escapar ao excesso de abstragao trazido pelas 
fundagoes que oferece a ciencia politica. Continua, no entan- 
to, alheio a interpretagao estritamente sociologica e nao sera 
surpreendente apresentarem-se suas solugoes com um aspecto 
voluntarista. 

Ha, ao menos na aparencia dos modernos trabalhos, um 
movimento contraditorio. Enquanto os esforgos por tomar 
sociologico o conhecimento do politico encaminham-se para o 
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ahandono da especificidade do objeto, os esforgos por apanhar 
a especificidade ultima dos fatos politicos lev am a um abando- 
no, ao menos provisorio, das interpretagoes tendentes a esta- 
belecer um criterio de causalidade estritamente sociologico. 

Esta conclusao acerca da materia de fato, pode continuar 
a ser comentada em uma de suas consequencias. De fato, cabe 
perguntar: justifica-se esta aparente oposi?ao entre a tenden- 
cia determinista e a especificidade do conhecimento politico? 

Colocada a questao em simples termos de "unidade-vonta- 
de", estariamos, de fato, em terreno muito perigoso para se 
firmar qualquer interpretagao sociologica. A vontade, tida 
em si mesmo, ainda quando posta em fungao de dominio ou 
submissao pode escapar ao politico desde que o seu conteudo 
nao atinja fatos de coesao e organizagao da sociedade. Preci- 
samos limitar a definigao, muito ampla, de Catlin aquelas si- 
tuagoes sociais em que, da imposigao de uma personalidade a 
outra, resulta uma relagao que reforga a ordem natural da 
sociedade. Realmente, todas as vezes em que presenciamos 
fenomenos de obediencia ou de imposigao de mando, estamos 
em face de fenomenos que dao uma maior coordenagao ao 
grupo e nao permitem sua dissolugao por falta de liames de 
aproximacao. preciso, contudo, nos lembrar que nem sem- 
pre estes liames sao gerados pela acao do homem para 
tornar mais solidas as interelagoes sociais, mas podem ser 
meros reflexes dos movimentos sociais que acomodam as ne- 
cessidades humanas. Para ser claros, poderiamos nos servir 
do exemplo das relagoes domesticas em que se torna imprescin- 
divel distinguir todos os movimentos de dominagao que, par- 
tindo de base puramente biologica (diferengas de compleigao 
ou de idade e desenvolvimento) se dirijam a simples satisfa- 
gao de necessidades individuals (instinto sexual, abrigo e 
subsistencia dos imaturos), daqueles fenomenos que, nao sendo 
necessarios do ponto de vista individual, aparecem como um 
principio de organizagao social (regras de casamento, estatuto 
da mulher e dos filhos, direito de familia). Os primeiros esca- 



— 104 — 

pam a sociologia politica que, no entanto, se dedica ao estudo 
especial dos ultimos. 

Os fatos ou os atos politicos tem um fundamento simples 
de dominagdo de uma vontade por outra. Esta e a sua forma 
basica, mas nao suficiente para a construgao dos conheci- 
mentos cientificos pois nao leva em consideragao o conteudo 
social das situagoes. 

E preciso nao se ter o fato politico como uma expansao 
variavel da natureza humana constante no meio social. A von- 
tade, apontada por Catlin como elemento constitutive basi- 
co, quando usado na definigao dos fenomenos de estrutura 
politica nao pode ser conceituada como simples impulso psiqui- 
co pois seu exercicio so pode ser entendido como um produto 
humano que, alem dos caracteres de substrate bio-psiquico, ja 
se apresenta socializado. Assim entendida, a vontade de do- 
minio politico aparece-nos como o estagio superior de funcio- 
nalizagao social dum impulso humano natural. Sua interpre- 
tagao deve ser realizada em razao dos motives e dos fins sociais 
para se por a nu as situagoes sociais que a geraram. 

Ainda que se compreenda como parcela minima da vida 
politica um impulso psiquico ou interpsiquico, a sua interpre- 
tagdo esta em razao das situagoes sociais que, como moveis 
da agdo, a geraram. Alias, como pode esta interpretagao pa- 
recer aos adeptos mais ferrenhos do voluntarismo total, uma 
artificiosidade e preciso lembrar que ela se impoe nao como 
imperative metodologico puro e simples, mas e solicitada pela 
propria natureza do fenomeno. De fato, alem da simples 
hierarquizagao mental de vontades que exigem, de outras von- 
tades, determinados comportamentos, ha um aspecto que talvez 
seja mais importante: a diferenciagao de grupos que disso 
resulta. A simples agao politica pouca significagao teria se 
nao engendrasse como consequencia necessaria a divisao da 
sociedade em dois grupos politicos de governantes e governa- 
dos. Como se ve, seria muito dificilmente mantido qualquer 
criterio que, desprezando a motivagao inicial de ordem social 
e a expressao final, tambem social, do processo politico, se 
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ativesse simplesmente ao aspecto formal imnimo da relagao 
examinada. 

Em sintese: a harmonizagdo do movimento contraditorio 
das tendencias modernas sera completada d medida em que se 
juntar, d andlise puramente formal, necessdria mas ndo sufi- 
ciente, a andlise do conteudo das interrelagoes politicas. 

IV 

A insistencia em um velho ponto de vista que atribue a 
politica o papel de aplicadora de conhecimentos sociologicos 
levou-nos a comentar a opiniao de Marcel Mauss que retoma 
parcialmente, esta posicao. Para tanto, abrimos em nosso 
trabalho um capitulo especial para tratar da posigao da socio- 
logia politica em relagao as demais partes da sociologia. 

E possivel atribuir a politica, concebida como substituta 
cientifica da velha disciplina normativa, uma tarefa aplica- 
tiva. Contudo, uma ciencia de aplicagao, ainda que tomando 
da ciencia os conhecimentos genericos que deve conformar a 
cada caso particular, nao se reduz a essa tarefa posterior a 
qualquer pesquisa de carater objetivo. Ao menos em nosso 
caso particular e possivel, ao lado dos conhecimentos obtidos 
pela ciencia sociologica atraves dos varios ramos particulares 
ou pelas generalizaQoes superiores, acerca de cada um dos de- 
talhes sociais, distinguir uma ordem de fenomenos tipicamente 
politicos. Sao os componentes da vida politica das sociedades 
e, reconhecendo sua existencia, Mauss indica a necessidade 
duma sociologia da politica. 

A intengao de Mauss ao abrir esta rubrica em "L'Annee 
Sociologique" nao e muito clara; um pouco de trabalho inter- 
pretativo podera mostrar-nos que a sua concepgao inicial de 
"ciencia da arte politica" nao e suficiente nem precisa. Uma 
ciencia do politico nao pode se processar simplesmente pela 
analise das agoes politicas ou dos processes normativos. Como 
ja ficou dito anteriormente, ha causas sociais que nem sempre 
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se refletem de modo claro na norma explicita e que poderiam 
nao ser divisados no emaranhado dos processes de organizagao. 
Uma sociologia politica nao somente estuda os detalhes da 
arte politica mas alcanga toda a vida politica. 

A maior extensao atribuida a sociologia politica nao nos 
levou a compreende-la, como quer Mauss, como um ramo, uma 
particularidade da sociologia geral. Se nao confundirmos a 
interpenetragao desta disciplina e dos varios campos da ativida- 
de dos grupos sociais com a generalidade dos conhecimentos da 
sociologia geral, tambem sera impossivel atribuir grau dife- 
rente de generalizagao a sociologia especial ou particular que 
estuda a vida politica das sociedades. 

Temos, entao, obtido uma visao clara da colocagao da 
sociologia politica entre os estudos cognatos. A sociologia 
politica, dedicada ao estudo do conjunto de fatos, relagoes, 
estruturas e processes componentes da vida politica das so- 
ciedades, e uma sociologia especial. A extensao do seu objeto, 
tocando a generalidade dos demais fenomenos especiais, jus- 
tifica relagoes intimas com todas as sociologias especiais e a 
coloca em piano privilegiado quanta as contribuigoes que pode 
fornecer d sociologia geral, com a qual nunca se confunde. 

V 

Como sintese final de todos os comentarios anteriores po- 
deriamos dizer que o conhecimento do politico vem assumin- 
do, nos ultimos tempos, um carater acentuado de conhecimen- 
to determinista que, naturalmente, leva os especialistas a 
construirem paulatinamente uma ciencia do politico diferente 
pelo objeto das demais ciencias, igual a elas em positividade 
e objetividade. No entanto, a propria natureza eminentemen- 
te social de seu objeto, encaminha essa ciencia para o terreno 
dos conhecimentos sociologicos. Embora seja um processo 
amplo e difundido pelo conjunto das manifestagoes grupais, os 
fenomenos politicos escapam a sociologia geral de um lado 
e a sociologia aplicada de outro, de vez que constituem uma 
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esfera de agao distinta das demais e nao pode ser, pela propria 
necessidade de conhecimento de sua esfera, uma ciencia de 
aplicagao. Compreendida como ramo da sociologia, a ciencia 
politica se aplica ao conhecimento duma ordem de fenomenos 
que formalmente podem ser caracterizados como a imposigao 
duma vontade a outro e que devem ser interpretados por suas 
causas e consequencias sociais. Entre as ultimas se colocam 
em primeiro piano a diferenciagao politica em governantes e 
governados. 

Esta conclusao nos coloca diante duma especialidade so- 
ciologica bem definida. Todo o campo de estudo de velhas 
disciplinas, como a teoria do Estado e a historias das ideias e 
das instituigoes politicas, sem que estes conhecimentos desa- 
paregam ou percam suas fungoes, torna-se suscetivel duma inter- 
pretagao sociologica. Indiferente ao que se arrogam de conhe- 
cimento as construgoes ideais e as suas consequencias norma- 
tivas, a sociologia politica reconhece-lhes a necessidade e fun- 
gao atraves dos tempos e transforma em objeto de estudo essas 
construgoes, destinadas a motivar e justificar a agao politica 
como representagbes responsaveis pelo aparecimento e susten- 
tagao das instituigoes. Portanto, tambem aqueles produtos da 
cultura espiritual caem sob o processo cognoscitivo. A agao, 
as ideias que a acompanham ou motivam as instituigoes estru- 
turadas, ou processes de renovagao e conservagao, tudo quanto 
o homem origina pela pratica material ou pela agao espiritual 
e se destina ao reforgamento da ordem social natural e espon- 
tanea, e objeto de estudo da sociologia ou — agora podemos 
afirmar a superioridade da nova denominagao — da sociologia 
politica, 

Destinada pela sua natureza de sistema de conhecimentos 
causais e se manter em piano exclusivamente teorico de leis de 
conhecimento, a sociologia politica nao se confundira com a 
arte politica. Considerada como con junto de normas desti- 
nadas a orientagao da agao, a arte politica esta naturalmente 
excluida da esfera cientifica onde possivelmente seriam irre- 
conciliaveis seus mandamentos erigidos em razao de ideais 



— 108 — 

absolutes com as indicagoes objetivas relativas e limitadas a 
certos espagos de tempo e certos tipos de vida social que nos 
podera dar a ciencia do politico. Se, pelo contrario, compre- 
endermos a arte politica como a aplicagao dos conhecimentos 
exatos conseguidos pela ciencia, veremos que, tambem neste 
caso, nao se confundiria com a sociologia politica pois esta se 
dedica ao conhecimento estrito dos processos nitidamente poli- 
ticos, enquanto aquela teria de se servir do con junto de conhe- 
cimentos sociologicos. A sociologia politica, certamente, for- 
necer-lhe-ia o mais importante con junto de contribuigoes de 
vez que, uma vez realizada, esta em condigoes de descrever e 
explicar os processos de agao de que se servem os homens na 
consecugao de sens fins concientes ou atraves dos quais as 
forgas sociais reagem as tentativas humanas, para firma-las 
definitivamente ou para negar-lhes continuidade eficiente. 

Objetiva, positiva, baseada no determinismo, adaptando 
seus meios de pesquisa a natureza humana e social de seu 
objeto, a sociologia politica tern um so fim em sua ativida- 
de — o conhecimento cientifico de um conjunto especifico de 
fatos sociais. 
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