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Se a problems de identiftcar teat«ia e prdtica se
col,oca,, 6 n,este sentido: de construir sombre um,CL de-

fermfnada .prdffca uma feorfa que, coin,cidindo e
identificcLnda-se com os eLementos decisiuas (!cl

pr6pria, prdtica, acetere o processo h.ist6rico em
ato, torn,an,do a pr6,tice mats homogEnea, coerente,

eficiente en7} ladas os Bens etementos, iota €, poten-
cian,do-a ao mdximo; ou, dada umcl carta, posiQdo

te6rica., de organizer o etemento prdtico indispert-

sdueZ para a sua co/ocafdo em agro. A fdenff/Eca-
Qdo de peoria, e pr6;tice, 6, um ato critico, peta qual

CL prdtica f demon,strctda, raglan,al e n,ecess6,ria ou
CL peoria, reatilsti,ca, e nacional. Eis torque o pro-

blems da iden,tide,de de teoria e prdti,ca. se cotoca

especialmente em centos mementos hist6ricos duos
de transiQdo, i.sto €, de mctis 7"dpido mouimento
rransjorma, quando reaZmente as $orgas poZfficas
desencadeadas exigem serlusflPcadas para serum

mats e/Ecfenfes e expansiuas, ou se muZtipZicam os
programas te6ricos que e3cigem serum elms tctmb6m

Jusfi/icados reaZisficamente e enquanfo demons-
trem serum CLssimit,duets pecos mouimentos prdti-

cos que s6 a,ssi,m se tornam mats prdticos e Feats.

Antonio Gramsci

Quadernt deZ Carcere, volume 111, p. 1780





Aos eruditos, cios pedcLn,tes, aos

falsos s6btas
eu Casino.:

a paZaura s6 gaza quando
emocfonada,

peta, uisao,
sint6tica, Ligadorct,

do tata ctpclrentemente sen7t

i,mportancia,
aa fate grande,

do rosto un,iuersat dos h,omen,s se
fnuenfando.

Moacir Felix
'A fda irritada '

Um poets, na cidctde e no tem,po,
Ed. Civilizagao Brasileira, Rio

de Janeiro, 1966, p. 46
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Para iniciar uma conversa

Todo livro tem uma hist6ria. E imagina ter um p6blico.
No nosso casa a historia 6 simpler. Queriamos, desde muito

tempo, elaborar um texts que pudesse apresentar uma virgo da prin-
cipal obra de Maquiavel, e que fosse ao mesmo tempo um convite a
que se penetrasse na densa, mas finamente elaborada, teoria da poli-
tico que o Secretfrio Florentino nos presenteou.

Normalmente, O Principe nos 6 apresentado coma uma esp6cie
de Dade mecum do poder. Como aquele que ensinaria a conquistar e
manter o poder. Enfim, como um belo assessor de um poder que nio
recuaria dianne de nada: "os Pnsjusti/Elam os memos".' syria a sua pa '
!a,ura de ordenrt:

Nossa tarefa foia de mostrar que Maquiavel nio se reduz nem

a um assessor com boas id6ias, nem a um defensor de uma tirania
(ainda que esclarecida). Query amos(e esperamos t6-1o feith) demons-

trar que ele 6 um profundo estudioso da Politica e da Hist6ria homo
ci6ncias experimentais. Que sua obra 6 produto da sua intervengao
como mfZffanfe da repablica florentina. Como militante que examina

a Hist6ria (passada e atual) para intervir com o mfximo de clareza e
e6icfcia na Politica do seu tempo.

Na busca dessa eficfcia (sintetizada no conceito de V:rt&) ele
irf razed uma releitura dos textos clfssicos(dos proHanos, ngo dos

sagrados") e dos documentos modernos, dos principados e rep6blicas
existentes e/ou desaparecidos. Na busca dessa clareza ele vai traba-
Ihar uma atitude te6rica radicalmente nova, produzir uma visio me-

todo16gica nova, contrap6r-se aos estere6tipos e aos interesses vigen-
tes no seu tempo.
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Edntu Ido Perl\al\des Dias

Para realizar a politica do dia a dia, a do m6dio e lingo puzo,
ele irf trabalhar uma imensa diversidade de materiais. E os destina-

rg a resolver ngo apenas os problemas de Florenga. Colocarf radi-
calmente na ordem do dia o problems da unidade italiana. Ainda que

republicano, ele gabe que a unidade e a libertagao nacionais passam

por um poder centralizado, condigao sine qua non para o seu proDeto.
Dissemos acima que todo livro 6 imaginado para um determi-

nado pablico. Este este destinado, mas ngo apenas, aos jovens candi-

datos a aprendizes de cientistas sociais. Mas tamb6m para um p6bli-

co militante que, esperamos, encontre aqui estimulo a formagao de
um hfbito de estudo, leitura e reflexio absolutamente necessgrio

para evitar os v6os cegos que, muitas vezes, somos obrigados a prati-

N5.o se grata de um exerci.cio que busque apresentar todas as
leituras ja feitas sobre o livro. Pelo contrario, mesmo sabendo que into

pode pesar contra nossa tentativa, trata-se de uma leitura pessoal. O
confronto com as outras leituras e a imensa bibliografia serf tarefa

posterior... para uma outra obra.

O livro possuirg dual panes. Na primeira, se farc a tentative
de sistematizagao da produgao politica e historiogrffica anterior a O
Prflncfpe. A segunda tratarf da pequena-imensa grande obra do Se-
cretgrio Florentino que, ap6s 475 anos continua a nos fascinar e a nos
ensinar

car



Nora pr&vicl

Nota pr6via sobre as edig6es usadas no texto

Na elaboragao dente trabalho utilizamos apenas edig6es dos
pr6prios texton de Maquiavel, a saber

a) em italiano

Niccolt) Machiavelli- Tuffe Ze opera, organizada por Mario Mar.
telli, 1971, Sansom, Firenze.

Niccold Machiavelli- .Leffere, organizada por Franco GAETA, 2'

ed., maio de 1981, Giangiacomo Feltinelli Editore, Milano.

Niccold Machiavelli- .rZ Principe, com um artigo de Raymond

Aron sabre ' cheat;eZZf e .ZI/arx", cronologia e introdugao de

Franco Mellon, notas de Ettore Jannie um glossario ideo-
16gico, 8' ed., abril de 1985, Rizzoli Editore, Milano.

Observagao: quando nio se faz expressa mengao de uma edigao
em particular, no casa de texts em italiano, estamos sempre nos refe-

rindo a edigao de Mario Martelli.

b) em frances

Machiavel - (Zuures Co/npZ&fes, organizada por Edmond Basin
cou, com introdugao de Jean Giono, 1952, Editions Galli
maid, Paris.

c) em portugu6s

Nicolau Maquiavel - O Prfhc€pe e .Escrffos .PoZfffcos, Tradugao de
Livio Xavier, Janeiro de 1973, Abril S. A. Cultural e Indus-
trial. Sio Paulo





I PARTE

Dos Trabalhos Anteriores a
O PRINCIPE

Nesta primeira parte, trataremos dos problemas que Maquiavel

analisa entre 1499, data presumivel da composigao do Dfscorsolnffo al A4a

#strafo de{ Died sop a Ze Cosa di Pisa, at6, a elaboragao de O Principe em

1513. Um problema surge de imediato: a possibilidade de uma leitura

'teleo16gica", isto 6, feita desde a perspective da pequena-grande obra do
florentino. Nio estaremos lendo-os para concluir que o pensamento do

florentino possui uma continuidade e uma coer6ncia exemplares? Pergun-
ta crlfcfaZ, dificil de ser descartada.





CXpfVui.o I

Os Primeiros Escritos

Comecemos pe[o Dfscorso jntfo a] ]Magistrato def Dfecf safra ie Case d{

Pisa, provavelmente redigido em 1499. Ele gira em torno da possibilidade
de os florentinos reaverem Pisa, como condigao para se manter a paz, e
este centrado nos meios para realize-lo. E estes "me parecem a forma ou o
amor; como seria recuperg-la pelo ass6dio ou que ela vos venha is mios
voluntariamente"'. A hip6tese do amor 6 descartada por Maquiavel, por
isso ser demonstrado pelos "tempos presented":. Afirma que, embora os
habitantes daquela cidade

(...) destituidos de qualquer forma, tends ficado pequenos e debi-
lissimos, s6ditos n80 aceitos por Milao, separados dos Genov6ses,
mal vistos pelo pontifice, e pelos Saneses pouco estimados, man-
t6m-se pertinazes, confiando na vg esperanga de outros e na de-
bilidade e desui\iio vossas: nem nunca, tal 6, a sua perfidia, qui-
seram aceitar qualquer embaixada e aceno vosso '

E como podem resistir tanto? lsso se deve a cidadania, porque "Pisa nio 6
cidade que permita, de boa vontade, algu6m assenhorear-se deli

Rests o uso da forma, porque mesmo no meio dessa desgraga, ngo
Ihes malta inimo para resistir. S6 pda forge se farc a reconquista da cidade,

A ordem das citag6es seri sempre a seguinte: em I ' ata-se a ed. italiana, de-
pois a brasileira e a Irancesa. Pp. 3 e 203. Este texto nio existe na ed. francesa

idem
.dem
pp 3 e 203-204.
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Edmttl\do Ferltattdes Dias

salvo se ela pudesse ser concedida por aquele que a possuisse. Mas, duvi-
da disco, pris aquele "ou entrou chamado por des ou pda forma".' Em
nenhuma das dubs hip6teses o senhor da cidade a cederia por "amor
Sendo "necessiria a forma, parece-me que conv6m considerar se se deve
usar delis nestes tempos ou nio".' Se ele havia afirmado que o que restava

era a forma, porque esse pergunta agora? Simplesmente para afirmar que a
forma pode ser compreendida de outra maneira: "levando a artilharia aos
sous muros" pode-se user a vio16ncia do "ass6dio e lome

No ipso do assgdfo dever-se-ia considerar a vontade dos habitantes da

cidade de Luca, "se(...) estio a panto de desejar ou de poder considerar
que de sua cidade n&o saiam alimentos para Pisa"', mas ainda se des qui-
sessem ajudar os de Pisa:

(...) bastaria somente guardar as praias; e para conseguir tal re-
sultado bastaria apenas manter um acampamento em San Piero
in Grade, com a ponte sobre o Arno, mediante a qual vossa dente
pudesse estar, a um determinado avigo, na foz do rio Mono ou
Serchio '

Daqui por diante as observag6es "geopolilticas" se sucedergo.

Mas porque se duvida da vontade dos luqueses e porque tam-
b6m se deve duvidar da vontade de que, quando estes bem o qui-
sessem, nio pudessem manter fechada a sua cidade. por ser a ci-
dade que se deve manter a dist6ncia e por n8o terex des dos
deus s6ditos uma obedi6ncia total; pensa-se que querendo assedi-
ar bem a Pisa, n8o se dove confiar inteiramente que esta ponte
sqa guardada pelos luqueses".'

E necessfrio que os florentinos reflitam, visto que esse acampamen
to por si s6 nAo bastaria. Seria necessgrio construir outros dois: um deles

fde71z e p. 203.

fde?p7 e p 204.
£de77z.

idenz.

pp. 3-4 e fde7}z

p. 4 e ide lz.
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O iter:wfmcinio do$areitfino. Para n\ci ieitura de Maquiavel

em Sant'lacopo e o outro em Beccheria. Considerando a mobilidade das
tropes, "esses acampamentos, estando nesse triflngulo, manteriam Pisa
assediada, embora contra a vontade dos luqueses".'' Logo apes, faz uma

consideragao "m6dica": "coma em San Piero in Grade o ar, mau.(...) se por
acaso se devesse manter um acampamento, a trope adoeceria"'' A regiao
de Pisa, entre os rios Arno e Tora, 6 pantanosa e, logo depois, uma "eco:

n6mica": pareceria talvez muito caro "manter os tr6s acampamentos'
Maquiavel aconselha, entao, a construgao de um forte em San Piero: du-
rante tal construgao ter-se-ia que manter o acampamento, e assim dimi-
nuir-se-iam os acampamentos e a sua despesa seria de apenas um m6s
This proposig6es, o forte e os acampamentos, "6 a mais aprovada por estes
senhores c07zdoftimie o t6m como mais Util e mais apto para esfomear
Pisa

No entanto, "se nio desejasseis tanta despesa", 5 um desses acam-

paJnentos deveria vicar em San Piero(com ou sem forte) e o outro, segun-
do des, deve vicar em:

Poggiolo, na ponte Capellese; e porque ele terra de vigiar Cason
e os montes, duvidam alguns que do citado acampamento, Cason
pudesse ser bem vigiada. E por ipso serra necessfrio master na
Verruca duzentos infantes, ou master quatrocentos em Val di
Calci; e construir um forte entre Lucinarie Arno com capacidade
para cem homens em guarda, e mantel, peso menos, cine.:enta
cavaleiros em Cascina. E este serra o modo de assediar Pisa

kinda que inferior, no entanto, ao triangulo de cortes
Se nho se pode dominar Pisa pda lome, a construgao dos fortes 6

desnecessiria, pois logo chegara a hora de atacar os muros da cidade,

fde7}z e p. 205.
zde}7z

idetn

fde/}z. Grifos nossos e da edigao brasileira
fde}7z.

fde77z.
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(...) e assam a despesa com o bastiio vem a ser iniitil= se nda se fg7vz

0 7timo de fmfar ajo ga llzas de se planter la assgdfo, julgam os ata
dos colldof tied se deva construir o basti8o '

Cr6em que, mesmo que se tente a forge e n8o se conquiste Pisa, a constru-
gao do bastiio n5o teri sido inxitil pois permitira manter o ass6dio. Como
Pisa nio parece ffcil de se render pda rome

(...) porque cr6em que des tenham viveres at6 a pr6xima colheita
(...) e, pele seu obstinado inimo e estando para softer muito, nio
se v6 que sofram la ha tempo(...) pensam que v6s sereis obriga-
dos a tentar a forge.(...) que seri impossivel que vos resistam,
tends v6s(...) modos de mant6-1os presos possivelmente uns qua
renta a cinqtienta dias'

e durante dodo esse tempo trazer lantos soldados quanto sega possivel e
'organizar duas baterias, e quanto mais sqa necessirio para aproximar-se

dos muFOs".'9 Permitir a saida de quem quiver, "mulheres, criangas, ve-

Ihos, todos, porque todos s5o bons para defends-la".:' E assim, os pisces
sem defensores s6 por milagre escapariam.

Vemos, portanto, que Maquiavel fda em "demonstragao dos tem-

pos presented"(hisf6rla coho Zabora£6rlo) na lute desesperada da cidade
para manter-se livre, da necessidade ou da oportunidade do uso da forma,
das despesas daf decorrentes. Quanto aos cozldottierf de Florenga, afirma
que des preferem uma guerra de posig6es, sendo favoriveis aos basti6es
Cercar Pisa e tentar vence-la mais pda rome do que pele combate. E im-
portante ressaltar que as considerag6es "geopoliticas" do texto sio bastan-
te claus

pp. 4 e 205. Grifos nossos
pp 5 e 206.
fdetn.
fdenz.
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O eterlta$ascii\io do$oi-et\tina. Para ttlna teittlra de Maqttiavet

Em DeJ/a Nafltra dei Frzzncesf, o De Nbtltra Ga//orllm, redigido em
1500, Maquiavel tenta captor a "natureza" de um povo: seu modo especi-
fico de ser. Os franceses s5o vistos, aqui, como utilitfrios, cdpidos, menti-
rosos, levianos, etc.

O florentino ressalta o canter utilitarista dos franceses. "Estimam

tanto a utilidade e o dana presented que Ihes rica pouca lembranga das
inj6rias e beneficios passados e pouco cuidado do bem e do mal futuros
E com isso, seguramente, se exp6em aos perigos, n5o se preocupando com
a sua reputagao, apenas com os proveitos materiais: "sao(--.) capidos de
dinheiro".z Continua: "Quem quiver levar um neg6cio a bom terms na
corte, precisa de muito dinheiro, grande dilig6ncia e boa fortuna".:; O po-
der do reid muito forte e um senior ou gentil-homem ngo tem outro "re-
m6dio sergio o de Ihe obedecer de qualquer madeira(...) e quando nao, mica

quatro meses sem aparecer na corte '
A obedi6ncia dos genus-homens franceses ao rei custa caro: "e isso

vos arrebatou Pisa dubs vezes: uma quando Entralgues tinha a cidadela; a
outra quando o campo frances nos veio".u Os gasc6es que, a pedido dos
florentinos, tinham vindo para tentar dominar Pisa, sob o comando do
Senhor de Beaumont, atuaram desordenadamente e fracassaram. Depois

se amotinaram e, com a ajuda dos suigos, prenderam, insultaram e extor-
quiram do comissgrio de Florenga, Luca degli Albizzi, cerca de 1300 duca-
dos. Tropes mercengrias sio perigosas, especialmente as francesas

Inconstantes, c6pidos, "liberais somente nas audi6ncias"," o que os

leva a ser pouch prudentes e maud aliados, pois "quando ngo te podem
fazer bem, to prometem; quando podem fazer, fazem-no com dificuldades
ou nunca".:' A inso16ncia e a humildade dos franceses dependem apenas

da situagao em que se encontrem.

pp. 53, 181 e 134.
fdei7z

fdem, ideiz! e p. 135. Na ed. francesa: "ef de both;let£r".
!dean; fdez71; p. 134
fde/tz. Refer6ncia a participagao dos franceses na lute por Pisa em 1499
idem. Na ed. francesa: "lz 'esf qtle de parade"
fde7}z. Na ed. francesa: "QI/alza fZs }ze sant elz lnestlre de f'ob!&er '

H
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Desta primeira tentativa de captar a "natureza" de um povo deve-se
ressaltar: a discussio do canter mercantil, o poder do monarca e a separa'

gao entre a palavra empenhada(a utica) e o fate realizado(a politico)-

Em 1503 surge o DeZ .7Uodo df Tratfare f popoZI deZ/e Va/diChia?za 7"ibe-

/affi. Maquiavel comega o texts com uma situagao tirade da hist6ria roma-
na: a de Lucio Fido Camilo e dos seus problemas de como tratar com os
rebelados. Oferece ao Senado alternativas e pede decis6es. O Senado, per-
cebendo havel "causa diversa nas cidades e terras rebeladas":', pede a Lu-
cio relat6rio individualizado sobre cada cidade. Algumas delas, ouvidas

as explicag6es, forum severamente punidas, para outras foram enviadas
co16nias, algumas tiveram apenas suas cabegas cortadas e o povo perma'
neceu com seus direitos.

S6

os velitemos foram cruelmente castigados, por serem antigos ci-
dadios romanos e se haverem rebelado muitas vezes; sua cidade
foi destruida e mandou-se todos os seus cidadios que fossem ha-
bitar em Roma '

Principio sibio: "fizeram julgamento diferente, por ser diferente o pecado
daqueles povos".n Principio tio sibio que deveria ser seguido no caso do
vale do Chiana

A transigao entre o ]ulgamento antigo e o moderno 6 dada em uma
hist6ria; o florentino diz ent&o ter ouvido:

1...) dizer que a hist6ria 6 a mestra das nossas a€6es e.maxime a
dos principes: e o mundo foi sempre, de carta nzodo, habitado por
homers que t6m tido sempre as mesmas paix6es; e sempre existiu

::

pp. 14, 130 e 125.
iden.

3" pp. 15, 131 e 126.
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O etentofascinio do$orelttino. Para tanta teitttra de Maqttiawet

quem serve e quem manda, e quem serve de m6 vontade e quem
serve de bom prado, e quem se rebela e se rende

Detenhamo-nos neste texto que parece novo. Embora no texto ante-
rior. sabre Pisa, ele use a historic coma demonstragao("vo-lo demonstram

os tempos presences), aqui ela nio o 6 maid. Ele remete a uma esp6cie de
recorr6ncia ao longs do tempo: "e o mundo foi sempre" Recorr6ncia que
se baseia em uma "repetigao" continua de situag6es: "e sempre existiu
Estamos diante de uma teoria teleo16gica da hist6ria? Cautelosamente,

Maquiavel avanga sua defesa: "e o mundo foi sempre, de cato modo

O grifo 6, obviamente, nosso. Serve para indicar que cometemos
uma carta "£mprecfsaa" quando falamos de "repetig6es de situag6es". Na
realidade, o que se repetem s8o relag6es e n5o situag6es. E relag6es de de-

sigualdade, privilegiadas, que dividem os homens: "sempre existiu quem
serve e quem manda". Observemos a curiosi cadeia de oposig6es que 6,
no entanto, articulada por um principio unificador: "por homens que t6m
tido sempre as mesmas paix6es". Vista desse ponto, a hist6ria pode per-
mitir a anglise da realidade.

E a partir dai ele ngo apenas mostra como se pode fazer a anglise da
realidade, como insiste: "se 6 verdade que a hist6ria seria a mestra das
nossas agnes";:, devemos usar os seus ensinamentos, ou sega, julgar dife-
rencialmente "pecados" diferentes

Chama a atengao para a seguranga do Estado e condena a decisio
dos florentinos quanto aos habitantes de Arezzo, pois nio cr6 poder haver
garantia se se

deixar de p6 os mwos da cidade, deixar que habitem ai cinco
sexton de[es, nio shes dar companhia de habitantes que os pos'
sam submeter, e nio os govemar de modo que, nos impedimen-
tos e guerras que vos forem movidas, nio tenhais maid que ter

pp. 14, 130-131 e 126. Grifos nossos. Na ed. francesa: "et que ces derlzlers dtafent
nils a a razsoZI

:: pp. 14, 131 e fdellz.
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maiores despesas em Arezzo, a16m da ida deles ao encontro de
qualquer inimigo que vos assaltar"

Adverte entio dos perigos dos principes que possam atacar Floren-
ga e, em especial, o perino representado por Valentino. E diz que: para que

o Duque mantenha os seus estados, jamais levou em alta consideragao
'amizades italianas, tendo sempre estimado pouco os venezianos, e mes-

mo a v6s"", que o Valentino "pense em tornar-se tio grande Estado na
Italia, que o tome seguro por si mesmo, e que naga desej6vel a sua amizade

por um outro potentado":s, e a Toscana serra o ideal para consolidar esse
grande estado. Acautelai-vos, pois, florentinos

Como o B6rgia tinha ambigao e nunca desqou "concluir coisa al-

guma " com os florentinos e estes tendo sempre ficado "indecisos quanto
ao acordo":', nio souberam estes Qltimos usar os ensitza/71eilf os dfz H£st6rfa e

agora testa can@ar fzo feinpo, no imponderavel, pris coma o Duque tem
pouco tempo em relagao a brevidade da vida do pontifice, 6 necessfrio

que ele use a primeira ocasiio que se Ihe oferega e que entregue de sua
causa boa parte a sorte '

Florenga depende agora de algo que nio pode controlar. E ipso por'
que nio soube ver a situaqao, apesar de que Soderini teria ouvido faInT
sobre o Valentino e o papa, "que sio conhecedores da ocasiao, e que a sa-
bem user muito bem; opiniao esta que esta provada pda experi6ncia das
coisas conduzidas por ele oportunamente '

Conhecer (saber) a ocasf#o e saber Onzn) usi-la. Eis a questao que levi

Maquiavel a aceitar a tese da hist6ria como mestra das nossas agnes.

38

N
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pp. 15, 131-132 e fdelli.
fdez7z, p. 132 e fde/71.

iden; fde77z; pp. 127-128
idelll.

pp. 16, 133 e 126.
pp 15, 132-133 e fde7n.
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Em 1502, Maquiavel van Romagna em embaixada ao Duque Va-
lentino. A finalidade era o contato com o Valentino que, depois da colnju-

ragao de La Magione, deseja master boas relag6es com Florenga, tends
inclusive devolvido aos mercadores florentinos os tecidos confiscados nos

seus estados. Triplice missio. Uma fgcil, agradecer a devolugao dos teci-
dos; e as outras mais espinhosas: a de tentar fazer o acordo com o Valenti-

no e pedir-the salvo-conduto para os mercadores florentinos nos estados
do Duque. Florenga autoriza seu secretfrio a dar todas as garantias de que
nio apoiara os co4urados, mas recomenda que quanto ao resto "se Sua

Exce16ncia procurar saber mats de Ti, cingir-te-as a informar-nos e esperar
a resposta"'9, conforme dizem suas instrug6es(Coinmfssfone). E, do Duque,
o florentino recebeu "lig6es" inesperadas e radicais: tanto de "relag6es in-

ternacionais", quanto da madeira de resolver "problemas internos'
Ele diz ter falado ao Duque

da cisco dos Orsird, da dieta doles e dos sous aderentes, e de
como V. Sas. estavam sendo destramente requestados sobre qual

shes sega o 8nimo a respeito da amizade que t6m peso rei de Fran-
ca e da devogao que conservam para com a lgreja",

mas que, apesar disso, Florenga nio os apoiaria e permaneceria kiel is

agnes do Duque, "as quaid fossem compativeis com a amizade do rei de
Franca e com a antiga devogao a lgrela, e a afeigao que mostraram a Sua
Senhoria, tratando como amigos todos os amigos e aliados de Franca'

Em conversa, o Valentino mostra a Maquiavel como manejar as di-

ferengas entre os seas inimigos e como evita-los. E, como exemplo, tomb
Florenga. Mostra como a amizade com Florenga s6 pode ser feita se ela
esquecer os Orsini; mais ainda, que gostaria de mostrar amizade com a
cidade, o que at6 agora tinha side impedido pdas intrigas. E que 6 chega-

da a hora, pois se os florentinos se demorassem, ele poderia reatar com os

" pp. 401 e 137. Este texto n5o existe na ed. francesa
pp. 402 e 139. Carta de 7/10/1502
p. 403 e fdenz
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Orsini. A situagao de Florenga perigaria entao, pois os Orsini eram parti-
dirios dos Medias,

(...) dai pensar ele que V. Sas. devem sem tardanga declarar-se
seas amigos(do Valentino) ou deles(Orsini), porque adiando-se
a decisio pode acontecer que se raga o acordo com dano de V
Sas., ou seguir-se a vitoria de uma das panes, a qua] se shes tor-
naria inimiga ou desobrigada para com V. Sas.'

Valentino se confessa culpado da perda de Urbino, por descuido ou por
excesso de confianga, mas que ngo tardara, nem teri problemas, para re'
cupera-la, pois se "trata de um estado d6bil e mal ordenado e por estarem
os deus homens descontentes(...) fatigados"."

QuantO aos problemas "internos": a Lila de La Magione. A Lila de
La Magione reuniu "o carded, Pagolo e o Duque de Gravina Orsini, Vite-
llozo Vitelli, Oliverotto da Fermi Gianpagolo Baglioni, tirano de Perugia e
Messer Antonio da Venafro, mandado por Pandolfo Petrucci, chefe de Si-
ena"." discute como impedir os avangos do Valentino: decide apoiar os
Bentivoglie pedir o apoio dos florentinos. Ora "os povos que sob o domi-
nio do duque n5o estavam satisfeitos, entre os quads, os urbineses, tiveram
esperanga de poder renovar as coisas".'s Os conjurados de La Magione
resolveram entgo ocupar Urbino, que era do Duque, e renovaram o apelo
a Florenga. Os florentinos, que odiavam os Vitellie os Orsini por outros
motivos, a16m de recusarem o auxilio, enviam Maquiavel ao Valentino

para oferecer "conselho e auxilio
O B6rgia, foi pego de surpresa, "porque, repentinamente e fora de

qualquer preocupagao sua, tendo-se-lhes tornado inimigos seus pr6prios
soldados, encontrava-se desarmado e com a guerra iminente"." O apoio
dos florentinos, e seu talents e inteligencia, o retemperam, trata de con-

pp. 404 e 141
ideltt. {dent.

pp. 8, 149 e 118.
pp 8, £de77z, 118-119
pp. 8, 150 e 119.
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temporizar e pedir auxilio. Os inimigos avangam e atacam as posig6es do
Duque. Este trata de fazer acordos dizendo que "desejava que fosse deles
o que haviam conquistado pdas armas;.que Ihe bastava o titulo de princi-
pe, mas que o principado fosse deles"47. Tendo-os convencido, evitou a
luta

Ngo estava, no entanto, disposto a cumprir o acordo e continuou a

reforgar-se, com a precaugao de espalhar suas tropes pda Romagna, para
que os outros nio as vissem. Continuou o trabalho "diplom6tico" e fez
com des um tratado de

paz onde se confirmavam as velhas normal. Deu.shes quatro mil
ducados de presente, prometeu n8o ofender aos Bentivoglie fez
amizade com Giovani; e maid: que nio os pudesse constranger a

it pessoalmente a sua presenga a n8o ser que assim o quisessem.
Por outdo lado, des prometeram restituir-jhe o ducado de Urbino
e todas as outras coisas por des ocupadas, e servi-lo em todas as
suas expedig6es, e sem sua licenga ngo mover guerra ou auxiliar
algu6m '

O Valentino em Cesena reuniu-se com os enviados dos Vitellie dos

Orsini para discutir as novas empresas' Fracasso. Oliverotto da
Fermo,

enviado ao duque para propor a tomada da Toscana ou a de Sinigaglia.
Dizendo-se amigo dos florentinos, o duque recusa a Toscana, mas aceita a

empresa de Sinigaglia. A cidade, diante da noticia, rende-se, mas o caste-
18o diz que entregara a fortaleza aoenas ao duque. Vitellie Orsini pedem:a

ele que vf Valentino aceita, mas pede que os outros o acompanTem pols
ele pmprio era homem que queria poder vader-se das armas e do conse-

Iho dos amigos
'Vitell=z. vai, apes hesitar, convencido p '' Orsini ' "subjugado por

meio de favores e de promessas, corrompido pelo duque"l embora "a
monte do irm5o Ihe houvesse ensinado que n5o se deve ofender um pron '

pp. 9, 150 e 120
P. 9, 151, fde/}z
P. 9, 152 e 121.
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ape e depois liar-se nele".s' P6e entio o duque suas tropas em movimen-
to. Nesse ponto Maquiavel faz uma consideragao geopolitica:

FAHD e Sinigaglia sio dual cidades da Marca, situadas na mar-
gem do Adriatico, distantes uma da outra quinze milhas: de
modo que quem vai para Sinigaglia tem a mgo direita os monies;
as raizes destes is vezes se limitam com o mar, pols deles a agua
pequenissimo o espago; e onde mais se alargam, nio alcangam a
distancia de duas milhas. A cidade de Sinigaglia da raiz dos
montes afasta-se pouco maid que um bro de arco e do mar esb
distante menos de uma milha(...) quem chega pr6ximo a Siniga-
glia vem, durante bom espado do caminho, ao longo dos mon-
ies.(...) Diante da porta him burgo de casas com uma praia que a
margem do rio bordeja por um dos lados

Este era o local. Vitellie Orsini, e os seus, retiraram suas tropas, dei-
xando, no entanto, as de Oliverotto, para dar lugar is do duque. Vitellozo,
Pagolo e o Duque de Gravina recebem-no. Sentindo a aus6ncia de Olivero-

tto, Valentino faz com que este venha a ter com des. Prende-os. As tropes
de Oliverotto, mais pr6ximas, s5o massacradas; as dos Orsinie dos Vitelli
conseguem fugir. Os chefes s5o estrangulados: tal foia forte de Vitellozo e

Oliverotto. Quando o duque soube que seu pai, o papa, havia prendido
em Roma ao Carded Orsini, ao Arcebispo de Florenga e a Messer lacopo
da Santa Croce, manda dar a Pagolo e ao duque de Gravina o mesmo tra-
tamento concedido aos seus antigos aliados Vitellozo e Oliverotto, estran-
gulando-os, no dia 18 de janeiro, no Castel della Piave.

A ligao fora proveitosa: Maquiavel aprendera que era necessfrio fa-
zer aliangas sabiamente, e cumpri-las quando vale a pena, pois o que re-
almente importa 6 o poder. E n5o a moral.

'' {dent.

5' pp. lO, 152-153 e 122
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Em 1503, Maquiavel se defronta com um novo problema. A situagao
de Florenga 6 militarmente grave: por um lado o Valentino e por outro
Pisa. E nio havia recursos para faber um ex6rcito. Eis a origem do seu Dis-
corso stL11a Proouisione det Denaio

Maquiavel comega o Discorso afirmando que todas as cidades, como
Florenga, "por algum tempo forum governadas por prirtcipes absolutos,

pelos aristocratas ou pelo povo- E a necessidade da defesa degas combi-
nando forma e prud6ncia. Uma sem a outra nio basra

Sao, pois, essas duas coisas o servo de todas as senhorias que
existiram e existir8o no mundo: e quem observou a mutagao dos
reinos, as minas provincial e das cidades, nio as viu causada por
outra coisa senio pda malta das armas ou de sabedoria"."

Parece-nos ser esta a primeira tentative de generalizagao sobre a

politica" enquanto agro universal, e nela o florentine raja de duds neces-
sidades: armas e sabedoria. Vai a16m: a conte do seu raciocir\io foia obser-

vagao da "mutagao dos reinos", das "minas das provincial e das cidades".
Sabedoria e armas:

"Dado que v6s concedeis que isto possa ser verdade, coma 6, se-
gue-se necessariamente que deveis querer, na vossa cidade, uma
e outra dessas duas coisas; e procurar bem, se das existed, con-
serve-las; e se n8o existem, consegui-las'

Mas os governantes florentinos nio s8o prudentes. Quando se perdeu
Arezzo e outras cidades, depois da reconquista, era de se supor, que os
florentinos estivessem "convencidos de que, pelo cato de ngo ter havido

forma nem prud6ncia", des as tivessem retomado; "e julguei que, como
vos tirBeis dado lugar iprud6ncia, pda oirfi(---) dev6sseis ainda dar lu-
gar a forma".s'' Mas os florentinos nio se convenceram da necessidade das
armas e do dinheiro, o que leva Maquiavela dizer: "persuado-me que

fde77z. Na ed. brasileira: "falta de armas ou dinheiro '

pp. 473 e 211-212.
pp. ll e 211-212.
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Deus nio vos castigou ainda a seu modo e que vos reserva para maior fla-

O governo florentino padece de incth'ia: "repito-vos que sem forgas
as cidades n8o se mant6m, mas v6m a seu fim; e o fim 6 a desolagao ou a

servidio"." Nio adianta confiar nos aliados de fora, ha que contar apenas

com suas pr6prias forgas, ligao que aprendera com o pr6prio B6rgia, pois
nio "ha exemplos de senhoria ou rep6blica sgbia que quisesse manter o
seu estado a discrigao de outros ou que, se fosse esse o caso, Ihe parecesse
estar em situagao segura".P E necessirio que a repablica se acme, inclusive

para manter a confianga dos seus sdditos "porque os homens n5o podem
nem devem ser fi6is servidores do senhor quem nio podem ser defendi-

dos nem castigados
A necessidade da forma armada, condigao de legitimagao do gover-

nante face ao povo aparece aqui duplamente, como defesa da cidade e
como garantia da cidadania

Aconselha os governantes a sair da sua tranqtiilidade, para que pu-
dessem ver os arredores onde apenas existiam inimigos. E como vail Ita-
lia? "v6-la-eis passat da dominagao do rei para a dos venezianos, a do

Papa e a do Valentino".s9 Do rei de Franca, para quem os florentinos s8o o
tinico obstgculo, nio se pode esperar aluda. Assim, a 6nica madeira de
mudar a situagao "6 fazer com que exista tal ordem de forges que, em
qualquer deliberagao sua, tenha ele que contar convosco""; e desarmados
como estais como poderieis faze-1o? Mesmo que o reid quisesse, os floren-
tinos n8o deviam esperar muito, porque tamb6m ele ngo tem condig6es
para tanto, pols "os tempos ngo s5o os mesmos"6' e nem sempre se pode
evitar a agro armada de outr6m.

gelo".s:

Ide17z e p. 211
pp. 11-12 e 212.
p. 12 e fdelrz.
ident.

pp. 12 e 213.
idea?t.

ideal
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E os venezianos? E o papa? e o duque? Nio ha entre Florenga e o
Duque acordo album: "porque entre os cidadgos, as leis, os contratos, os
pactos obrigam a f6; e entre os senhores, as armas'

Novamente Maquiavel aproveita as lig6es que aprendera com
B6rgia: acordos cumprem-se quando interessa, quando nio... recorre-se is
armas. Vai mais adiante e mostra a diferenga que existe entre o compor-
tamento dos cidadaos(repablica) e o dos senhores(principados). E esse
diferenga reside justamente na lei homo vinculo entre os homens, como
elemento constitutivo da vida social, o que portanto obr@fz os pactuantes.
E nio simplesmente por que existe o texto escrito, mas como condigao
mesma da possibilidade da vida social.

Finalmente, relembra, o perigo de 1500, quando Valentino avangou
sobre a Romagna, e que, passado o perigo, os governantes florentinos es-

queceram os zelos que antes, no horror, haviam tido. E Faenza se perdeu
no ano seguinte. S6 quando os florentinos sentiram a perda comegaram a
lamentar-se, sem nada fazer

E quando devieis acusar a vossa incredulidade e obstinagao,
acusgveis a malicia dos cidadios e a ambigao dos aristocratas;

como aqueles que, errando sempre, pretendem nunca haver er-
rado; e quando v6m o sol, ngo acreditam nunca mais que haja
chuva '

Aquio florentino toca em um problems crucial para today as repd-
blicas: a divis8o em facg6es e a m6tua acusagao pelos erros cometidos,
chamando todavia a atengao para o cato de que 6 necessirio evitar o euro
em lugar de buscar quem teria errado

Considers a questao do tempo: as armas do duque podem chegar
em oito dias e as dos venezianos em apenas doin. E quanto ao rei, de quem

tanto os governantes florentinos esperam? Este em luta contra os "suigos

" idellt.
'o pp. 13e214.
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na Lombardia e n2o terminou ainda a sua guerra nem com a Alemanha,

nem com a Espanha, e que foi derrotado no reins".6'
Acura ent5o de incxiria:

Porque eu vos dina: a/ortlnza n8o buda de sentenga onde nio se
muda de ordmi; e nem os cpus querem ou podem sustentar uma
coisa que queira de qualquer modo arruinar-se. O que eu n8o
posse crer que deja o caso, vendo-vos florentinos livres e ester em
vossas mios a vossa pr6pria liberdade. A esta eu creio que tendes

aquele respeito que tem sempre quem nasceu livre e deseja viver

Advert6ncia e exortagao patri6tica. Contar com as pr6prias forges:
'e nem os cpus querem e podem sustentar", "a fortuna n5o mudd de sen-

tenga...". Contar com as pr6prias forgas: criar as armas que impegam a
servid5o. Exortagao e encaminhamento de so]ug6es. ]W!£da7" a 07'dez7z. 47"7nzzr-

se para permanecer tiures
Maquiavel aprendeu bem a ligao do Valentino. Nio confiar nas ali-

angas e criar suds pr6prias forgas; n8o subestimar o inimigo e sim analisar
a situagao: a nacional, a peninsular e mesmo a continental; e viu, finalmen-

te, que as disputas internas da cidade, que a avareza daqueles "que, havia
sets meses, n5o tinham querido concorrer com o pagamento de vinte du-
cados" mudariam a correlagao de forgas, pois n8o viram "a vossa atual

pr6pria ftaqueza nem a variagao da fortuna"K. Novamente o tema das
forgas pr6prias e da "independ6ncia da fortuna.

libre

pp. 13 e 215.
fdenz. Grifo nosso
ideln.
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O Rapporto di Code delle Magna

As embaixadas v8o desempenhar na vida de Maquiavel um papel
radical: teri a oportunidade de ver outros parses, com instituig6es e for-
mal de vida diversas, permitindo, assim, a comparagao, o contraste com a
peninsula italiana.

Ele lara vgrias embaixadas ao Imperador e ao Rei de Franca. Das
andangas pelo Imp6rio resultarAo textos importantes: o Rapporfo di Cosa

leila ]L4agna(17 de junho de 1508), o Dfscorso safra Ze Code df 4Zenzagna e so
pra iTmperafore(de 1509) e um texts fragmentario e inconcluso, que, no
entanto, avanga novak observag6es, os Rifratti de//e Cosa de/Z'.AZemzzgna

Comecemos peso Rapporfo. Considerando a possibilidade de o Im-
perador entrar ou nio em luta contra Veneza, Maquiavel diz que as cida-
des livres alemgs viam "que entravam para uma alianga onde a despesa e
o perigo era delas e o lucro de outros"." Comentirio que mostra a id6ia
mercantil como base da anilise politica. Metafora, dir5ol Mas, ainda que
assim fosse, uma metffora 6 sempre um sintoma, sempre "indict" also,
rzntzncia o giza ndo rode e/it{ zciar'. E s6 assim pode ser inteligivel.

Considerando a situagao financeira do Imperador comenta:

Dizem que os seus Estados shes dio de renda seiscentos mil flo-
rins sem requerer qualquer tributo, e cem mil florins Ihe vale o
alicia imperial. Essa renda 6 toda sua, e nio a tem por necessida-
de obrigada a nenhuma despesa. Porque em tr6s coisas em que os
outros prhcipes s5o obrigados a despender, ele n5o gasta um

(1512jl

pp. 63 e 164. Este texto n5o existe na ed. francesa
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soldo; n8o tem gentes de armas, n5o paga guamig6es de fortaleza
nem oficiais de terra: porque os genus homers do paid estio ar-
mados is pr6prias custas; as fortalezas s5o mantidas pele pais; e
as cidades tem os seus burgomestres, que cuidam delas

No mais puro estilo contabil, temos um superavit absoluto
Continuamos a ver na investigagao "econ6mica" de Maquiavel,

uma metgfora, ou, la podemos dizer ser produto de "mi leitura", ou quem
babe mesmo de uma "nAo leitura", essa fgbula de que ele n5o pensava o

econ6mico e, por isso, reduzia judo ao politico, tornando assam impossivel
uma anilise concreta do real?

Fda, ent&o, que s5o Brandes os prquizos da malta de legitimidade do
Imperador.

E notai into: que das suas freqtientes desordens nascem as suns
freqtientes necessidades, e das freqtientes necessidades freqtien-
tes pedidos, e destes as freqtientes Dietas, e do seu pouco crit6rio
as fracas resolug6es e fraquissimas executes

O esquema 6 clarissimo: ilegitimidade - gastos/pedidos/pouch c'6dita
(ilegitimidade), eis o circulo vicioso

E tanto maid o prejudica esta sua liberalidade, quanto para fazer
guerra ]he 6 necessgrio maid dinheiro do que a qualquer outro

instados nem pda necessidade nem atraidos por qualquer
afei-

gao, mas o.servem por determinagao de sua comunidade e pelo
seu prego

Registremos aqui uma importante refer6ncia a diferenga entre as ci-
dades e os principados: "por determinagao da sua comunidade". Relem-
bremos que ele ja havia feito outra refer6ncia ao comentar esse diferenga
entre rep6blicas e principados quanto ao cumprimento dos pactos

pp. 64 e 166.
pp. 65 e 167.
de? z e p. 168
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Voltemos, por6m, ao Rapporto para fazer duas considerag6es: a libe-
ralidade o faz gastar mais, e, em segundo lugar, como os seus povos s5o
ricoh, s6 por boaz prego, e por defernzfnafao da slid c0}7ztfnjdzzde lutargo por ele
E a metffora? resiste ainda?

A riqueza dos alem5es decorre do cato de viverem "como pobres;
porque nio edificam, nio vestem, nem t6m mantimentos em casa, e Ihes
basta ter pao, e carne em abundincia e uma estufa para o trio".'' Adequam
seu estilo de vida is necessidades:

e ningu6m se importa com aquilo que malta e sim com aquino que
tem de necessfrio; e as suas necessidades s5o muito menores que

as nossas; e deste costume resulta que nio sai dinheiro do seu
pris e des est8o contentes com o que la se produz '

O raciocir\io lembra a questao da auto-sufici6ncia nacional. A legitimidade
da comunidade 6 decisiva: "e gozam de vida rdstica e livre e ngo devem it

a guerra se nio sio bem pagos, e isto tamb6m nio Ihes bastaria se as co-
munidades nio Ihes determindssem".'3 Aqui novamente se sublinha a di-

ferenga entre as cidades e os principados: sendo auto-suficientes, n8o ne"
cessitam de mercengrios nem s6-1o e, portanto s6 considerag6es political

(da comunidade) os mobilizam. Basta a argumentagao sabre a importan-
cia do econ6mico e de sua ligagao com o politico, e em especial com a

questao da legitimidade?
Considerando a

pot6ncia da Alemanha e da sua uniao, digs que este poder estfi
muito maid nas comunidades do que nos pr&tcipes"" mormente
nas comunidades francas e imperiais "que s8o o nervo daquela
provhcia(...) pris 6 sua principal intenSao banter a pr6pria li-
berdade e nio conquistar mais imp6rio '

7t

n

n

ide7n.

{de77z

iden. Grifo nosso

pp. 67 e 170.
fde77z e p. 171.
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Ressaltemos que Maquiavel insiste na superioridade do povo.
Acrescente-se a isso o cato de que a reputagao do Imperador "ad-

v6m do faso de ter ele, por sobrinhos, o rei de Castela, o duque da Borgo-
nha e o Conde de Flandres; a alianga que tem com a Inglaterra"'' coisas
que se usadas corretamente Ihe dariam 6xito na Italia, mas "ele nunca tem
dinheiro algum; e o que 6 pior, nio v6 aonde o dinheiro vai".''

Como ja dissemos anteriormente o Dfscorso safra le Cosa di .A/e7nag/zrz

e sopra !'lmpe7'afore resume o Rapporfo. No Dfscorso o florentino torna a in-
sistir nas "qualidades" do Imperador. Ele 6 pr6digo, "o que faz com que
sempre tenha necessidade, nem soma alguma exists que Ihe baste, em
qualquer grau que a fortuna se encontre".'* Ele 6 inconstante, "vario, por-
que hoje quer uma coisa e amanda, nao;(...) quer as coisas que nio pode
ter e daquelas que pode ter se afasta, e por isso tomb sempre o partido in-
verse".79 Tudo ipso nio apenas lorna dificeis as relaQ6es "nacionais" e as
'internacionais", mas tamb6m diminui sua legitimidade. Embora sein

'homem belicosisimo; comanda e conduz bem um ex6rcito, com
justiga e ordem. Suporta qualquer fadiga, maid do que qualquer
outro homem trabalhador; animoso nos perigos: de tal modo que,
coma capital, nio 6 inferior a nenhum outta. E humano quando
d6 audi6ncia, mas as da quando quer '

E embora tenha tanta z;frf£Z, malta-the uma s6rie de outras: prud6ncia, reso-

lugao parcim6nia. E esse car6ncia que Ihe retira legitimidade e o deixa
sempre em perigo.

" pp 65e 166
27 Idez71 e p. 167.
z" p. 68 e 159. Este texto nio existe na ed. francesa
'' idetlt.

ide/7z.
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Das legag6es ao Imperador da Alemanha, faltaria apenas analisar os
R£tratti de//e Cosa d{ .Alenzzzgna. Eases Rffraf tf, inacabados, acrescentam ape-

nas considerag6es gobre as tropas alem5s: suns debilidades e suas quali-

dades. Tais tropes "sgo muito bem montadas, mas sio pesadas e outros-
sim sio muito bem armadas na parte que usam armor".'' Sells homens s8o
valentes, mas seus cavalos tem equipamentos de mg qualidade, sells fra-
cas e malta de estribos, n5o tendo tamb6m armadura, o que os faz serem
facilmente vulnergveis, e derrubados os seus cavaleiros. Estes do "busto

para baixo, isto 6, coxas e pernas, nio se resguardam em nada"." lsso os
torna mais frageis e n5o podem combater corps a corpo, pois facilmente
seriam vencidos. Como s5o pesados, e os equipamentos dos cavalos sio
d6beis, mal se equilibram sobre os animais quando estes se agitam muito.

Quanto iinfantaria, etta 6 6tima, de boa estatura, "mas nio se ar
mam, ou pouco, com mais do que lanka ou adaga, parecem ser mats agers,
preston e leves".". N8o usam couraga, porque apenas temem a artilharia,
diante da qual as couragas de nada serviriam. "Outras armas n8o temem,

pois afirmam possuir tal ordem, que n8o 6 PSjssivel entrar entre des, nem
aproximar-se deles quando a lanka 6 1onga"= Conclui: "onde n8o podem
manter a ordem da sua milicia, n5o valem".;s E disto "se teve experi6ncia

depois que tiveram que se avir com os italianos'

H5

pp. 71 e 175
idellz

fdetlz.

fdem.

fderlz.

fde}7z.
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CAPITUL0 3

Os Ritratti delle case diFrancia

Nova embaixada a Franca, em 1510, e dela sai um texto importante

os Ritraffi, que juntamente com o Rapporfo der/e Case della Magna(1508)
formam as duas grandes anglises politicas, a base para a redagao de .rZ

Prfnc@e. Lendo-os e contrastando com o outro texto sobre os franceses,
olde praticamente s6 existiam juizos morals, vemos uma brutal diferenga
Agora sim, temos efetivamente uma anilise da "natureza" dos franceses;
aqui se vera e se falari sobre as instituig6es, as relag6es de forma entre o
monarca, os barges e o povo, a participagao da lgreja na vida nacional, a
economia. os ex6rcitos, etc.

Comecemos pelos personagens: o rei, os barges e.o povo "A coroa e
os reis de Franca sio hoje mais poderosos que nunca"." Sendo a sucessgo

por sangue, na medida em que "o rei nio tendo Jlilhos, nem quem o suce-
desse na pr6pria heranga, os seus haveres e os seus estados ficam para a
coroa"." Por outro lada, o principio de heranga na Franca difere do da
Alemar\ha e mesmo de algumas panes da Italia, pris cabe "sempre aos

primog6nitos e des s8o os verdadeiros herdeiros"" donde "hoje os mais
ricks e poderosos barges de Franca s8o de sangue real e da linda hereditf-
ria, de modo que, faltando algum dos superiores e antecedentes seus, a
coroa shes pode ser outorgada".9' E ngo conspiram contra o reiporque em
tal caso seriam sumariamente afastados da lir\ha de sucessio.

O Della Natttra dei Fraltcesi

pp. 55-56, 185 e 135.
pp. 56, £de7}z e 136
pp. 56, 186 e 137.
pp. 56, 186 e 137.
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Quanto a receita ordiniria da cocoa, Maquiavel diz ter interrogado
'a muitos e(...) disseram ser t8o grande quanta o reid deseje.(...) gabela

(coma do pao, do vinho, came e similares) tem ele um milhio e setecentos
escudos".': Ha um orgamento para os gastos da casa real. Tem kinda a co-
roa terras siditas. E delas ngo tem "outra ordem que a que Ices da o rei de

fazer dinheiro ou pagar impostos"." Aos barges o rei nada bra a nio ser a
renda "do sal; nem nunca os faz pager talha sen5o em alguma grandissi-
ma necessidade"". Retina ainda, normalmente, renda, pois que "todos os
oficios do reino ou sAo doados ou vendidos peso rei, e nio por outr6m '
Mas hf ainda receitas extraordinirias que s8o conseguidas de dois modos:

Lira-a come talha quando o desejar; e estas rendas se pagam altas
ou baixas, como bem parecer ao rei. Mas n8o bastando, langam-se
empr6stimos e raramente se devolvem, e sio pedidos por cartas
r6gias, desta maneira

91

O rei nosso serhor recomenda-se a vos; e como ha malta de di-

rheiro, vos roma ]he empresteis a soma que contem a carta.

E este se papa em maas do recebedor no lugar.

Quanto aos barges, "sio hole muito obsequiosos"o ' embora "no pas'

dado a Franca n5o estava unida devido aos poderosos barges, que tudo
ousavam e Ihes bastava a vontade para se entregar a qualquer empreen'

dimento contra os reis"e'. Naquele tempo bastava, a qualquer vizinho, o
desejo de faze-1o "torque sempre havia um duque da Bretanha ou um
duque de Guiena, de Borgonha ou de Flandres, que Ihe servisse de ajuda,
cedia-the o passo e o fazio de amigo"." Com a coroa poderosa, os inimigos
ficaram mais flacks e ments ousados

pp 59, 192 e 143
pp. 60, fde77z e /deJlz.
fde17z.

iden, pp. 194 e 145.
pp. 59, 192 e 143.
pp. 56, 185 e 136.
ideln.
fdez7z.
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'A autoridade dos barges sobre deus sxiditos 6 completa. O seu
imposto 6 sobre o pao, o vinho, came (...) tanto por fogo anual-
mente, mas nio passe de oito soldos por fogo, de tr6s em tr6s me-
ses. Talhas ou empr6stimos n8o podem des impor sem o consen-
timento do rei; e isso raramente se consente

Quanto ao povo, Maquiavel diz serem pessoas

'humildes e obedientissimos e t6m grande veneragao ao seu rei.
Vivem com pequena despesa pda abundincia dos seus rebanhos:
e tamb6m cada qual tem qualquer coisa de estivel para si mesmo.
Vestem grosseiramente e de pano de pouco disp6ndio '

Os citadinos s5o todos de condigao popular, "homens de oficio" e extre-
mamente submetidos aos nobres, sendo assim abastardados na agro.

Comegamos entio a ter uma id6ia da "natureza" dos franceses, rg-
pido e, ao mesmo tempo, aprofundado exame da "natureza feudal" da
Franca. Consideremos agora a natureza propriamente dita: a geografica.
Maquiavel procede de dois modos: por um lido, analisa-a quanto a rique-
za e a produgao e, por outro, do ponto de vista "geopolitico".

No que se revere a possibilidade da produgao, a natureza do pals

'pda sua grandeza e pda comodidade dos rios 6 f6rtil e opulenta;
donde os rebanhos e os trabalhos manuais valerem pouch ou
nada, pda malta de dinheiro que t6m as populag6es, as quaid ape-
nas podem reunir o suficiente para pagar aos deus senhores os
impostor, ainda que sejam baixissimos'

Consideremos essa afirmativa: a terra 6 f6rtil e opulenta; os rebanhos e os
trabalhos manuais nada valem. Contradigao? N5o cremos. lsso decorre da
pr6pria produgao. Ougamos o florentino:

"lsto acontece porque n8o t6m olde vender os rebanhos deles;
porque todo homem colhe para vender; de maneira que, se em
uma cidade houvesse algu6m que quisesse vender uma medida

pp. 59-60, 192 e 143. Fogo designa casa.
pp. 59, 191 e 142.
pp. 57, 188 e 139.
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de Brio, nio encontraria comprador, porque todos t6m grao que
vender"

E os nobres? nio seriam bons consumidores? Tamb6m nao, porque

do dinheiro que recebem dos siditos fora o que gastam em ves-
tir-se, nio gastam nada: porque des pr6prios. t6m dado suficiente
para consumer, assam como criag6es de aves, lagos, lugares cheios
de cara de lada esp6cie;(...) De modo que todo dinheiro se con-
centra nas mites dos senhores; por isso hole sua riqueza 6 grande:
e assam, quando os do povo t6m um florid, parece'lines que sio
ricoh

No que se revere is considerag6es geopoliticas, a Franca tamb6m 6
privilegiada. Se o rei da Espanha, p. ex, quiser

atacar a Franca, o fad com grande desvantagem: porque do seu
Estado, de onde partiria at6 as bocas dos Pirineus, que penetram
no reino de Franca, 6 t8o longo o caminho e t8o est6ril que todas
as vezes que os franceses visassem aquelas saidas a Perpignan,
como as que se dirigem a Guiena, o ex6rcito espanhol poderia ser
desorganizado, sen5o pda malta de socorro, ao memos no que diz
respeito aos viveres, tcndo que caminhar por tio tonga

estrada;

porque as terras que deixam para trgs s8o como inabitadas, devi-
do a sua esterilidade: e as que sAo habitadas t6m apenas o sufici-
ente para a vida dos deus habitantes

Quanto aos suiqos, o terreno 6 ai tio acidentado que as langas e cavaleiros
mal se movimentam"'o', o mesmo acontecendo em relagao aos italianos

aos quaid

'" pp. 57, 188 e 139. Lembremo-nos da caracterizagao que Marx faz dos campo '
noses em O Dezoito Brtz?tz6rio de Ellis Bolzaparte. Ali ele salienta o carater "concor-
rencial" da produgao parcelar, ressaltando assim as dificuldades da constituigao
dos camponeses como sujeito hist6rico

idetn.

pp. 58, 190 e 141
p. 59, ideal e fdelzl.
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(...) nAo temem, devido aos nantes Apenhos, e is Brandes.cida-
des que t6m nas raizes daqueles; cada vez que algu6m quisesse
atacaro estado de Franca, teria que avangar em regiao tio est6ril

que seria necessario, ou que se assediasse pda lome ou que se
deixasse para trig fortalezas(o que seria loucura), ou que se dis-
pusesse a expugna-las'

At6 aqui examinamos duds naturezas francesas: a dos franceses en-

quanto povo, nobres e reie a geografica. Examinemos agora a das "subs
instituii;6es". A Franca possui uma burocracia complexa e numerosa, civil
e militar. E a16m disso uma outra, a "espiritual", que 6 relativamente in-

dependente da vontade do rei
Examinemos as duas primeiras. A burocracia civil se comp6e do

grao chanceler, de tesoureiros, senescais, governadores de provitcia. forei-
ros, alcaide-mor, etc. O Gr8o Chanceler tem "legitima autoridade", porque

pode condenar e perdoar a seu bel-prazer, mesmo no caso de penis capi-
tais, e pode faze-1o porque "as gragas se fazem por cartas reais, lacradas
com o grande s6-1o real: mas ele tem o grande s6-1o".'o' Tem um Conselho,

advogados e genus-homers "que o acompanham, quando o deseja" e re-
cebe, a16m dos seus dez mil francos anuais, como se dina hole, uma verbs

de representagao de onze mil francos para custear os gastos do seu Con-

Os tesoureiros, por ordem do rei, pagam os soldados e fazem regis-
trar as despesas. Tamb6m ficam com o dinheiro que os generais t6m a sua
disposigao e pagam segundo esse ordem. Os "pensionistas e gentis-
homens vio aos generais e fazem com que se Ices d6(..-) a ap61ice do seu

pagamento de m6s em m6s" '", indo resgata-las trimestralmente "ao rece-
bedor da provincia onde habitam e s5o logo palos".':' Duzentos s5o os
genus-homens, coda qual ganhando vinte escudos por m6s' Pensionistas
sgo tantos quantos queira o rei, e fazer o orgamento 6 tarefa dificilima: "por

selho

'' fdem, p. 191 e idea/z.
" pp. 60, 193 e 144.
" fde7n, p. 192 e fde17z.

iden, pp. 192-193 e 143.

41



Edmunds Fernandes Dias

faso af lido h# arden".''' O rei de Franca, a16m disso, pagava ao da Inglaterra
uma some de cinqtienta mil francos, dfvida agora remida.

No momento em que Maquiavel escrevia, falava-se apenas em se-
nescal-mor, esp6cie de mordomo-mor, podendo existir em maior quanti-
dade; ocorrendo isso, o oficio de senescal-mor "se exerce sobre os homens

de armas ordinirios e extraordinarios; os quais, por dignidade do seu ofi-
cio, s5o obrigados a obedecer-the '

O rei nomeia quantos governadores de provincia queira, pagos
como o monarca o deseje, e s&o nomeados anual ou vitaliciamente, segun-

do a vontade do rei. E esse mesmo monarca pode designer outros gover-
nadores e lugar-tenentes das cidades pequenas. "E deveis saber que todos
os oficios do reino sio ou doados ou vendidos pelo rei, e nio por ou-

O rei possum uma guarda: quatrocentos arqueiros, dos quads cem sAo
da Esc6cia, e coda qual recebe, dem do uniforme real, mais trezentos fran-
cos cada. Ha um Corpo do Rei, guards permanente, de vinte e quatro ho-
mers, cada qual ganhando quatrocentos francos anuais. Hf kinda uma
guarda - de alem8es - de homens a p6- Cem deles recebem doze frances
por m6s. Podem chegar a ser trezentos com peru:to de dez frances, dem
de dois uniformes - o de verso e o de inverno - por ano

Existem kinda os foreiros que s5o os "designados para alojar a cor-
te".:'' S5o em n6mero de trinta e dois, recebendo, cada qual, trezentos
frances. T6m menescais que os ajudam, em n6mero de quatro, cada qual
com seiscentos francos de provento. Cada um dos menescais tem tarefa
especifica: um deles substituio foreiro se este ngo esb na corte, indo para
onde esta for para preparer judo; outro acompanha a pessoa do rei, outro
rica no local olde o rei deve chegar e o tiltimo desloca-se para o local onde
o monarca estarg no dia seguinte.

2

3tram

fdenz, pp. 193 e 144. Grifos nossos.

iden, fdezz7 e p. 143.
pp. 60, 194 e 145
pp. 61, 195 e 146.

42



O stern.o$asciitio do$olentilto. Para lima }.eitttra de Maqttiavel

Outro personagem dessa complexa burocracia , o alcaide-mor, que
sempre acompanha o rei, figura de legitima autoridade, e por onde ele
passa, a cidade ou o campo, pode "softer sua agro como do pr6prio lugar-
tenente".''s Se pune algu6m por crime, o culpado sequer pode "apelar
para os Parlamentos".''' Percebe o alcaide-mor seis mil francos de proven '
tos. Seu pessoal se comp6e de "doin juizes no cix el", com salirios de seis-
centos francos anuais, pagos pelo er&io real, e "um lugar-tenente no cri-
minal, que tem trinta arqueiros".

O rei possui ainda tito Mestres da Casa Real, cujo salgrio varia se-

gundo o desejo do monarca, sendo em media de mil francos. O Grio-
Mestre, cull tinica autoridade 6 coordenar os demais, pode chegar a ga-
nhar. come o Senhor de La Police, onze mil francos. Existem kinda Cava-
leiros da Ordem: sgo vitalicios e em n6mero variavel, e s6 perdem o tiltulo

por morte, recebendo uma peruao de no miximo .quatra mil frances. Ju-
ram "defender a Coroa e n5o se voltar contra ela". ' ''

Camareiros e Senhores do Conselho do Rei sgo ainda personagens

importantes. Os primeiros devem distrair e aconselhar ao rei, tendo acesso
aos aposentos reais e gozam de grande reputagao no reino. Sua nomeagao

6 uma homaria que o rei faz a algu6m, e sua pensao pode chegar a dez mil
francos. Possuem dois privi16gios: nio pagam gabela e, quando estio na

corte, "suds despesas sio pagas pda mesa dos camareiros, que 6 a primei-

ra depois da do rei"."9 Quando ao Conselho do rei, a pensao varia de acor-
do com o desejo real, entre seis e oito mil francos. "E, efetivamente... go-
vernam tudo".'20 Afore isso, existem ainda escudeiro-mor, doze escudeiros
auxiliares, etc., etc

Examinemos agora a burocracia militar, ou sqa, as armas francesas.

7

fde771, fde17z e 146.
fde/}z .
iden.

fdem, pp. 196 e 147.
pp. 61-62, fde}7z e fde7v!.

p. 62, fde7}z e fdezlz.
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As tropes de infantaria que se fom\am na Franca n8o podem ser
boas, porque faz muito tempo nio t6m guerra, e por ipso nAo t6m
nenhuma experi6ncia. E dem disco sio todos(...) homens de ofi-
cio; e estio de tal maneira submetidos aos nobres e tio abatidos
na agro, que s8o despreziveis'

Os gasc6es "no defender e assaltar fortalezas provam muito bem;
mas em campanha dio maus resultados".'" Os franceses sio "por sua na-
tureza" valentes. Mas n&o s8o destros e/ou cortes, bastando assim resistir-
Ihes e des desanimam. Tornam-se covardes e 6 ffcil desordeng-los. Ado-

ram o conforto: "por isso Cesar disse que no inicio, os franceses sio maid

do que homens e, no fim, menos do que mulheres
Pequenas servo, para o rei, as despesas militares. Pouco gasta "para

guardar as terras, porque os sUditos Ihes sgo obsequiosissimos, e de forta-
lezas n5o usa para fazer guardar o reino".i:' Como vimos a Franca 6 pri-
vilegiada do panto de vista "geopolitico", e o rei teri tempo para prever
um grande ataque. Assim ele n5o precisa master nos confins acampamen '
tos militares, "porque um ataque em grande escala(...) requer tempo para
poder ser feito e organizado".'u Os generais h'anceses podem "tomar tanto
por logo e tanto por talha, corn o assentimento do rei; e ardena(m) que as
despesas(...) sejam pagan no tempo certs'

Em tempos de paz, tempos normais, existem quatro guanugOes: na
Guiena, na Picardia, na Borgonha e na Provenga, "e depois se vio mudan-

do e ampliando mais em um lugar que em outro, segundo as suspeitas
que se tenham".lz7 Podem ser, no entanto, tantas quanto deseje o rei, per-
manecer onde ele o queira, ter os infantes e artilharia que queira. E na
construgao delas o rei nada pasta, pois:

pp. 56, 186 e 137.
pp. 56-57, 187 e fdenz.
pp. 57, 188 e 139.
pp. 59, 191 e 142.
idem.

pp. 60, 193 e 144.
pp. 61, 194 e 145.
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(...) de ha dais ands a etta parte construiram-se muitas em mui
tos lugares do reino, a expensas das cidades, e isso se.conseguiu
com o aumentar a renda de um dinheiro por animal ou medi-

Como sio um milhgo e setecentas par6quias, outros tantos servo os fran-

co-arqueiros: homens bem palos, um por par6quia. T6m um bom cavalo e
boas armas para acudir ao rei, em casa de guerra, ou por qualquer outdo
motivo, desde que sejam chamados

Existe ainda um Almirante da Franca que comanda todas as esqua-

dras, ganhando dez mil francos de salario, podendo "tomar navios e amir
como Ihe parega quanto aos navies da armada"'", tends-as a seu cargo,
assim como os portos

Finalmente chegamos a burocracia espiritual, ou sqa, a lgreja. Goza
de relativa independ6ncia em relagao ao monarca, devendo obedi6nda
maior ao Papa. Na Franca, ela 6 bastante poderosa, chegando a tirar "dois

quintos da renda daquele reino"';', pois muitos bispados a16m do poder
espiritual t6m tamb6m poder temporal. Sendo os prelados de "natureza
avara"''', e tendo o que Ihes baste a subsist6ncia "todas as prestag6es e di-

nheiros que Ihes vio is m5os nio Ihes seem maid".:;: Tudo acaba como
patrim6nio comum e riqueza de ornamentos de igrqas. "Assim, o que
possuem as igrqas e o que os prelados t6m, em particular, valem tesowos
infinitos'

Mas nio 6 s6 pda riqueza que ela 6 forte; tamb6m o 6 por ser parte
da burocracia real, no "consultar e governor as coisas da coroa e do esta-

do".'3' Os nobres quase n8o interferem, a n2o ser em quest6es de guerra
porque "quando se deve tratar de coisas semelhantes, possam orientar os

da

pp. 61-62, fde/l! e fde/zz.
pp. 61, 196 e 147.
pp. 57, 188 e 159.
{de?n.

fde?7z.

pp. 57-58, iden e fde7tz.

p. 58, {de}7z e fdei7z.
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prelados, que nio t6m pratica disso".''s Os prelados ordenam, os nobres
executam, diz Maquiavel, o que parece ser uma feliz divis8o de trabalho,
pois, "cada qual se contenta, um com o ordenar, outro com o executar

Mant6m uma hierarquia pr6pria cabendo a ocupaQao dos benefici-
os, os cargos eclesiasticos, ser fella pelts deus co16gios "em virtude de

pragmatica obtida pelos pontifices ha muito tempo".'" E assim a sucess8o
6 feita internamente e ai ha lugar para rusgas e pelqas, mas se

(...) o rei quisesse contrariar tal pragmftica. elegendo um bispo a
seu modo, seria necessgrio que usasse da forma, porque negariam
posse a este; e mesmo que sejam a isso obrigados, costumam,
mono que sqa o rei, dSsapossar o prelado para dar o beneficio a
outro, eleito por des

Contabiliza Maquiavel: dezoito arcebispos, cento e vinte e oito.os bispos,
um milhio e setecentas par6quias, "setecentas e quatro abadias

Estado dentro do Estado, esse ?zrzcfonal-estataZ, 6 ao mesmo tempo,

uma esp6cie de burocracia {tzterzzacioilaJ tendo como chefe o Papa
Vimos at6 agora os "personagens" e as "burocracias". Urge, entre-

tanto, que se d6 uma passada d'olhos pdas "instituig6es" que ainda ngo
foram vistas: os Estados Gerais, os Parlamentos(tribunais) e as Universi-

dades.
Sobre os Estados Gerais, a vontade real 6 puro arbitrio, pois convo-

ca-os quando quer, podendo faze-1o "em agosto, em outubro ou em janei-
ro"'", "e se ordenam a despesa e a receita ordingria daquele ano pdas
mios dos generais; e ent5o distribui-se a entrada conforme a saida; e se
elevam ou diminuem as pens6es e os pensionistas, como agrade ao rei"
Existe uma Cimara de Contas cuba fungao "6 rever as contas de todos

pp. 58, 189 e 140
fdeltz, pp. 188-189 e fdetrz
pp. 58, 189 e fde/7z.
fde77z.

pp. 59, 192 e fde7}t.

pp. 60, 194 e 145
flew.
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aqueles que administram dinheiros da coroa; como spam generais, tesou-
reiros e recebedores".''2 Todavia, essa Cimara n&o tem poder sobre o que

se papa aog pensionistas, pois into 6 da algada da Coroa.
Maquiavel fda entio da exist6ncia de cinco Parlamentos(tribunais)

'e de nenhum deles se apela".''; Das Universidades, quatro sio as princi-
pais: Paris, Orleans, Bourges e Poitiers. Existem dois outros centros de es-
tudo, secundgrios em importancia, em Tours e Angers. Quanto a Univer
sidade de Paris ", paga pdas receitas das fundag6es dos Co16gios, mas
magramente

Para que a etnografia(os Riffraf!) esteja complete, restaria falar da
'natureza dos povos" e dos "perigos para a Franca '

A "natureza dos franceses", 6 "ambiciosa do que pertence aos ou-

tros, do que juntamente com o seu e o dos outros, 6 depois pr6diga. E as-
sim o frances roubaria algu6m e, no mesmo instante, ida gozar a coisa
roubada com aquele de quem a roubou"'"; "sgo por sua natureza maid
valentes que destroy(...) tamb6m nio suportam os aborrecimentos e hc6
modos";'" sgo "humildes e obedientissimos". Compara-a entio com a dos
outros povos: no que se revere ao furto, os "espanh6is" sio distintos, pois
daquilo que te rouba nunca mats coisa alguma verbs"'", sio des temiveis

por "sua sagacidade e vigilancia"'". Os suigos tem uma natureza "mais
apta a guerra do campo do que de expugnar e defender fortalezas

Quanto aos perigos: em relagao aos barges, a Coroa nada teme, pris
os submeteu e 6 mais poderosa; quanto aos espanh6is, embora devam te-

mp-1os por sua "natureza", a geografia defende bem o reino; em relagao
aos ingleses, estes forum muito temidos pelos franceses por suas antigas

fde/}z.

idem.

ide?n.

pp. 58, 189 e 140.
pp. 59, 187 e 138.
pp 58, 189 e 140.
p. 58, idez7z e fdenz
pp. 59, 190 e 141
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faganhas, e, diga-se de passagem que esse "tradigao" ainda assusta e kinda
os temem pois nio distinguem

(...) que a Franca esb hole bem organizada, ao contrfrio do que
era n;queues tempos,(...), esb armada, expedente e unida.e tem
em seu poder aqueles estados nos quaid os ingleses se fundavam
(...) os ingleses nio sio disciplinados, porque ha quito tempo nio
entram em guerra(...);e a16m dlsso, malta quem os sustente no
continente, salvo o arquiduque

As antigas dividas ja foram remidas e, no mgximo, ha a questao da suces-
sio. Dos italianos nada temem, nio s6 pdas quest6es geopolfticas ja exa-

minadas, mas e principalmente, "por lido ;zlzuer 7za .[£6Zirz prhczpe ella cozzdf£6es

de atac6.tos, e por n6o ester a Italia tnida, coma acontecia no tempo dos roma-
/, 151nos' .

Quanto ao sul, le Midi, "n&o heme(...) por ai ter marinhehos: e na-

queles portos ha continuamente navios em nilmero bastante, do reie de
outros reinicolas'

Entre os vizinhos restariam flamengos e suigos. Quanto aos suigos,

os ftanceses os temem "pda sua vizinhanga e pelos repentinos ataques

que Ihes podem fazer", a "que nio 6 possivel, por sua presteza, prover a
tempo"' Aqui a geografia ajuda pouco, mas os franceses confiam na "na-
tureza dos suigos" (ver acima)

Quando aos flamengos, e mormente com estes, n8o ha e nem pode
haver problemas. Paz segura a vista entre os dois povos, pois os flamen

gos "n8o produzem, devido a fda natureza do pals, nem com que viver; e
principalmente trigo e vinho"'"; como os flamengos em uma "natureza
que 6 a de viver:

pp. 58, 189 e 140. Maquiavel refers-se a Carlos d'Austria, futuro Carlos V
i5' ;p. 59, 191 e 142. Grifo nosso. Colocagao da questao e da necessidade da uni.
dade italiana

'sz p. 59. fde}7z e ideztz.

" pp. 58, 190 e 141.
p. 58, fde/7z e p.141.
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(...) de trabalhos manuais que vendem nos mercados de Franca
(...) porque do lado do mar, n8o ha onde comerciar, e para o lado
da Alec;ianha, acontece o mesmo, porque t&m, esse povo tamb6m
ditas mercadorias, e at6 as fabricam mais do que des. Assam,
sempre que deixassem de comerciar com os franceses, n8o teriam
des onde vender as mercadorias; e assam nio somente sofreriam
a falta de mantimentos, coma tamb6m do mercado para o que
produzissem '

Dissemos acima paz segura a vista: nio s6 pda superioridade b61ica

francesa, mas, e principalmente, porque Flandres pode ser reduzida a ina-
nigao: sem alimentos, sem mercado, sem produgao = lome. O esquema 6
muito claro e a inanigao poderia ser dupla: por um Indo n8o teriam como
alimentar-se, donde n&o poderiam n5o teriam como comercializg-la. Por
outro lado, os franceses n5o comprando as mercadorias, ao mesmo tempo

que nio vendendo alimentos, acabariam com a produgao ao mesmo tem-
po que com os produtores. Donde a guerra entre Franca e Flandres 6 um
impens6vel, pelo memos dentro da 16gica de Maquiavel

Brilhante etnologia, desde que saibamos que a data do texto 6 de
1510, e dificil sera encontrar outra anilise de um pals como a feita por Ma-

quiavel: analisou as instituig6es, os grupos, a geografia. Esbogou assim os
Ritratt{ deZ/e Cosa df Frrz7zcfa, nome que certamente deliciaria aos antrop61o-

E depois de tudo isso, quase que como um post-scr@£llm, talvez por
cacoete professional(era diplomata) ou por mena curiosidade, ele informs
Os arcebispados da Inglaterra sio dots. Bispados, vinte e doin. Par6quias,

cinqtienta e duas mil.'

gos

'ss fde}7z.

'5' pp. 63, 198 e 149
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11 Parte

O Eterno Fascfnio do Florentino

(...) torque n Fwtu in jez com qw, nM sabah
do rclciocinar nem sabre a arte da soda nem sa-

bre a arte da ta, nem sabre ganhos nem sobre
pel"das, nte deja conuenieKte raciocinar sobre o
estado (...)

As citaQ6es seguem a seguinte ordem: edigao italiana, brasileira e francesa
Lettere a Francesco Vettori, 3/4/1513, p. 1131. Esta carta nio existe nas edig6es
brasileira e francesa
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CAPITULO I

Considerag6es Metodo16gicas

Antonio Cindido, falando sobre os problemas da literature brasilei-

ra, usou uma expressao que replete bem a car6ncia sentida do pensamento

politico pr6-Maquiavel: "sense se ,alfa de lima napa j6rnnrZa, ctlrfa mas com
f6ntls, mzisctfZos cr#fcos llzals ace7zttzzzdos": Esse car6ncia resulta em um pro '

blema que o florentine precisara ao afirmar querer "dar ajacilldade de porter,
em tempo mttito breue, compreendel" ttLdo aqttito que, ent lantos aaas e a cttsta de
tantos {nc6ntodos e perigos, conhecie compreendi'

Marcou assim desde o inicio uma dupla afirmagao, radical para o
seu tempo: a realidade pode ser conhecida e, mais importante ainda, s6 o
pode ser porque mant6m uma ligagao direta com a politica. Ligagao que
n8o implica em subordinagao. Muito pelo contrfrio. S6 engajados pode-
mos conhecer. O saber se da pda politico e n5o apesar deli. Clarificando: o

saber, ligado ao poder indissoluvelmente, n5o 6 instrumentalizagao servil,
n5o 6 mera justificativa ideo16gica. iE condigao do poder, de sua organiza-
gao. Saber e poder coexistem e s6 assim podem existir.

Elsa relagao Poder-Saber 6, em Maquiavel, uma descoberta radical.

Nega a exist6ncia da V'ERD.ADE como argo estabelecido para todo o sem-
pre: ela 6 sempre posicionada. Existe objetividade no saber? sem nenhuma
ambigtiidade: linz e ndo. Sem ambigiiidade e sem contradigao

Nem quero que se repute presungao o cato de que um homem
de baixo e infimo estado ouse discorrer e discutir sobre o govemo

Revista Veda, n ' 371, 1975, p. 6.
Pp. 257. 9 e 289.
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dos principes; pois os que desaiham os contornos dos parses se
colocam na planicie para considerar a natureza dos montes, e
para conhecer a das planicies ascendem aos montes; assam tam-
b6m para conhecer a natureza dos povos 6 necessgrio ser princi-
pe, e para se conhecer a dos prhcipes 6 necessgrio ser do povo

'Curta mas com t6nus" essa citagao nos coloca diante da questao
central

O que existe s8o saberes de poderes: um sobre o outro. E cada saber
6 diferente; pois cada saber s6 6 possivel a partir da "natureza" daquele
que babe(que pode). Entendamo-nos bem: sio dual "naturezas" distintas
e opostas, dois "saberes" distintos e opostos, donde o S.ABBR, entendido
coma verdade supra-hist6rica, radicalmente impossivel, isto 6, inexistente

Em uma 61tima possibilidade de examinar a questao, desde um
panto de vista tradicional, nio seria correta a equagao "Saba' do prfnc@e +
Sfzba ' do pooo = Verdade"? Nao, insistimos que n8o. E por um motivo muito
claro: trata-se de objetos distintos. Mesmo que eventualmente esses sabe-
res/poderes se cruzassem, ainda que na condigao de aliados, seriam dis-
tintos, apesar de ser possfvel terem a apar6ncia de iguais

E possivel conhecer a realidade. Para que esse proposigao sega real,
tenha uma eficfcia, 6 preciso que a realidade se mova dentro de uma 16gi-
ca que 6, ao mesmo tempo, de constantes empiricas e situag6es originais.
Nio seria nunca uma mesma situagao, que se repetiria eternamente, com
outros autores, outros atores, mas aldo superior: o florentino exp6e a rea-
lidade sob a forma de anilise de conjunturas(situag6es originais). E elsa

exposigao s6 6 possivel, com o rigor e a coer6ncia demonstradas, se se su-

puser uma outra nogao: a de estrutura.
Estamos conscientes da ousadia de afirmar a exist6ncia de uma no-

gao de estrutura em um autor do s6culo XVI. Corremos o risco, pois 6 pre-
ciso lembrar que, quando ele fda de "natureza", ngo esb procedendo de
modo album no sentido medieval(olde s6 existiria o recurse a Deus e/ou
a corrupgao/honestidade dos homers), nem mesmo no sentido filos6fico,

PP. 257, 9-10, 289.
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meta-his[6rico(a liberdade, p. ex.). Lembremos inclusive, que, contraria-
mente aos costumes "te6ricos" de sua 6poca, ele n5o recorre &s Sagradas
Escrituras, como ainda o fargo Hobbes e Locke. NAo recorre aos textos sa-

grados, mas aos profanos: os dos historiadores. "Ha tanta diferenga",
afirma, "entre como se vive e como se deveria viver, que quem deixa

aquilo que se faz pele que se deveria fazer, aprende antes a ruins do que a

sua preservagao
Existe uma "ordem das coisas", uma "variedade da materia"'. E 6

nessa "ordem das coisas" que se deve buscar a explicagao da realidade e
de como interferir nela. Lembremos que, contrariamente is explicag6es

hist6ricas do seu tempo - her6icas, miticas -- sobre as vit6rias e as derrotas

dos "grander homers", Maquiavel, ao comparar as agnes de Dario e Ale-
xandre, conclui que suas diferengas nio nasceram da "grande ou pequena
z;irf a do vencedor, mas da diversidade da materia

Existe uma "ordem das coisas". E contrariamente ao seu propalado
determinismo, os seus "ciclos", Maquiavel mostra a exist6ncia de uma re-

lagao entre o evenED(conjuntura) e a "natureza"(estrutura)- blas nio ca '
minham juntas e fatalmente co-presentes. Existem seguramente diferen-
gas, descompassos. Considerando a atuagao de Ciao e Mois6s, diz

(...) des nio receberam da fortuna maid do que a ocasiio para
poder amoldar as coisas como mejhor shes aprouve. Sem.aquela
ocasi8o a z;frei do seu inimo ter-se-ia apagado, e sem aquela uirti
a ocasi8o shes teria fido vi

N5o baste existir a ocasiao, n5o baste existir a u£rtfZ Podem-se cruzar
sem se fundir. A u£rfa(eficacia) do politico esb em ser virtuoso no mo '

mento e no lugar certo: a fus8o. lsto s6 seri possivel se se souber analisar a

conjuntura, determinar-the a "gravidade", o peso Como vimos, Maquia-

pp' il291 (?e 289. Na edigao francesa o tradutor fda em "nozlzpeattfd de Za llla-

pp. 263, 25 e 301
pp. 264, 30 e 304. Na ed. francesa: "les taletzfs de Jezlr esprit".

titre
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vel sup6e que se pode aprender a "arte do Estado"9. Se $e rode.@zg Zo, se
quniqtler pessoa pcde jme-lo, 6 torque a "arden M$ coisas" Fade ser deck'Ma.
Mas conhecer a "ordem das coisas" nio significa, de imediato, domini-la,

mas ter a possibilidade real desse dominio. Se saber 6 poder, o poder des-
se saber tamb6m possui limites.

Limitesl Mas, quanto major nosso saber maior sera a possibilidade
de limitar o imponder6vel. O saber 6, portanto, um discurso que pode in-
tervir eficazmente na realidade. Trata-se de uma alianga poderosa.

Se existe uma "natureza", com suns variantes, uma estrutura e suas

atualizag6es(conjunturas), elsa "natureza" pode ser captada. O elements
de percepgao da realidade 6 o conflito, a forma pelo qual se apresenta.

Maquiavel contrap6e situag6es tipicas e diversas(rep6blicas, prin-
cipados europeus, principados asiaticos) e procura retirar dessa diversi-
dade os principias explicativos. Teorfa da d!$erenGa, comparatfoa por exceZ8n

cia, que se rectisa a perlltanecer ao Hide! da afar ncaa das coisas, ela procure retinal"

da "tzaflfreza das cofsas" aqzzfio giza a "expert /lela elzsf7ta". Podemos traduzir

experi6ncia por hist6ria, passada e/ou atual, ja que ainda aqui ele inova
radicalmente ao ver a Hist6ria como laborat6rio.

Trata-se de aprender com "o conhecimento das agnes dos Brandes

homens, apreendido por uma longa experi6ncia das coisas modernas e
uma continua ligao das antigas"'', agnes que passam por determinag6es
como: a diversidade dos povos, a fortuna, a uirtlZ. Se nos fosse licito paro-

diar Adam Smith, diriamos que O Prhcfpe deveria chamar-se: .rnoesf&rzfao
sabre a Natllreza e as Catnas do frito otl da Perda dm Nag6es.

'A longa experi6ncia...": a anilise de Maquiavel trata de Zer zz Hist(i-
da e zJfoer o presente como Politica. E esta 6 a condigao necessfria para po-

der pensar uma Teoria da Politica como campo aut6nomo do saber.
Pensar(viver) uma Teoria da Pol(rica: eis o projeto. E aqui resulta

claro um erro freqtiente dos comentadores do seu livro: se a hist6ria ngo
muda, se 6 ciclica, ela s6 pode ser vista como exemplaridade. Erro induzi-

Carta de 10-12-1513 de Maquiavel a Francesco Vettori, pp. 1160, 120 e 1437.
pp. 257, 9 e 289.
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do, talvez, pelo proprio autor: "Os homens trilham quake sempre estradas
ja percorridas"''. Contudo, a estrutura da argumentagao 6 sempre precisa
e vai em outta diregao. O complemento da fuse "o conhecimento da agro
dos grandes homens" 6 "por uma longa experi6ncia das co£sas modernas e
uma continua ligao das antigas"':. No mesmo sentido: devemos relembrar
que a g16ria de Ciao e Mois6s n8o decorre aperzas da forma ou 27il"fi. Decorre
tamb6m da jorfLEFza(daquilo que apenas parcialmente pade ser dominado

pda pfrfil). E, por atimo, mas nio ments importante, 6 precise ter clareza
de que "os homens", "a fortuna", "a zl£rffZ", sio coislzs, is quads necessaria-
mente temos que recorrer

Na mesma patina, no mesmo paragrafo, a id6ia de exemplaridade,
pura e simples, vem criticada ao ser afirmada a diferenga entre o real e as
propostas sabre coma diver. A verdade pelo efeito das coisas, a ueriti e$e-
ttzaZe, nega a afirmagao de que basta conhecer a agro dos brandes homers
para saber governar

Ele vai profanizar o seu discurso. Dessacralizf-lo. Vai deixar de usar
os texton sagrados e passar a user os profanos(dos politicos, dos historia-
dores). Ele mesmo, na famosa carta a Vettori, comenta coma esb vivendi
e as condig6es de produgao do seu texto:

"(...) penetro na antiga cone iv6ncia dos Brandes homers do pas-
sado; por des acolhido com bondade, nutro me daquele alimento

6 o tinico que 6 meu e para.o qual nasa. Ngo me envergonho
de falar com des, e perguntar-joes a razio de suas ag6es, e des
humanamente me respondem

Maquiavel, como ja se vai fazendo rotina, se ngo inova, pelo menos
explicita pda primeira vez a questao da leitura. Ao penetrar na "antiga
conviv6ncia", ele o faz para indagar, para "falar com des" e perguntar-
Ihes da "Fazio de suds aq6es". Ler, estudar, 6 inquirir os texton(a "antiga
conviv6ncia"). "E, coma disse Dante, nio faz ci6ncia aquele que n8o guar-

pp 264, 29 e 303.
Pp. 257, 9 e 290

Pp. 1160, 119 e 1136
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dou o que ouviu, notei aquilo de que pda sua conversagao fiz cabedal"
Dessa "conviv6ncia", dessa "conversa", en&m da investigagao, fez "cabe-
dal": O Principe. E, por mod6stia ou ironia, o florentino chama a isso "al-
bum capricho meu"'s. Dizemos ironic porque na mesma h'ase ele acrescen-
ta: "(...) este n&o vos deveria desagradar; e por um principe, e mixime um

prim\ape novo, deveria ser aceito '
A okra, a reflexao, a construgao do discurso paisa pda hist6ria pro-

fana e 6pica, mas dessa passagem pdas aguas turvas ele sabe o caminho
das pedras. Sua obra n5o pode ser confundida com qualquer outra de seu
tempo, ainda que outras formalmente reclamem a hist6ria como conte.
Nio apenas pelo espanto e pelo escindalo causados, pda recusa do medi-
eval mas, principalmente, pda afirmagao e radicalizagao de uma afitude
fe6rfca que comegava a aparecer nas ditas ci6ncias naturais. Sua atitude
te6rica a verdade pele efeito das coisas se antecipa ao modo de traba-
Ihar daquelas ci6ncias. Lembremos: O P/{ncfpe 6 de 1513. S6 anos mais tar-
de(1543) se publica o De repoZztrfonfbl£s orbil{ n celesffllm, de Cop6rnico. Te-
remos de esperar ainda outras quatro d6cadas(1596) para ver surgir o
i\4ysferizn7z cosmzograp/zfc m de Kepler, e outras quatro(1632) para conhecer
o DfdZogo sabre os dots pr nc@ios d0 7vzzfndo, de Galileu Galilei.

Quanto ao escindalo que O Prhclpe causou, e o perigo que "criou",
basta lembrar os "julgamentos" de Galileu e Bruno. Logo... Como poderia
sair dessa sem ser temido e odiado?

Maquiavel era um g6nio? um super dotado para antever o caminho
da ci6ncia? Claro que nio. Mas sabe que esb escrevendo e pensando de
um modo novo, uma "nova formula, curta mas com t6nus, mdsculos criti-
cos mais acentuados": "eu me determinei abrir um caminho novo, no qual
terei certamente inc6modos e dificuldades em andar".'' Dire kinda mais:

16

fde?7z.

fde17i.

them

Discursos sabre a primeira d6cada de Tito Livid, Livro Primeiro, Pref6cio
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Como sei que muita gente ja escreveu sobre isto, duvido que ngo
seja considerado presungoso propondo-me a examine-lo tamb6m,
tanto mais quanto, nio me afastarei grandemente dos principios
estabelecidos pelos outros. Mas, coma 6 meu intento escrever coi-
sa 6til para os que a aprendam, pareceu-me maid conveniente it
direto a verdade pelo efeito das coisas, do que pelo que degas se
pode imaginar '

Contradit6rio o texts? "n5o me afastarei...", todavia "pareceu-me
mais conveniente..."; n5o estaria ai um contra-senso 16gico, uma contradi-

gao nos termos? Cremos que n8o. Ele nio se afasta dos principios.@ntzafs
dos outros: tamb6m selz rz hfsf(i7'ia, tamb6m fez um op6sculo clgssico, a pri-
meira vista, no sentido de guia para a educagao do pri\ape. A noa£dade 6

esta: "pareceu-me mais conoenlmte it direto a verdade pele efeito das coi-
sas". Convenience para quem? "para os que interessarem"(novamente a

questao saber/poder). O saber 6 necessfrio para quem tem interesse em
exercer o poder, para quem tem a vontade do poder, mormente -- e aqui
entra novamente o desqo de Maquiavel -- para o principe que queira liber-
tar a Italia da mAo dos birbaros.

O florentino fez subs obras por querer entender o mundo, querer ser

eficaz, ngo querer falar sobre o mundo a partir dos seus desejos e sonhos
Nunca 6 demasiado lembrar que O Prim\ape 6 contemporaneo da Utopia,
de Tomas Moms

lsso n5o quer dizer que ele nio tivesse seus sonhos e desejos. Mas
sabe que sonhos e desejos passam pda ordem das coisas, a variedade das
mat6rias, a natureza dos principes, dos grandes e dos povos. Em sir\tele,

pda natureza dos Estados
Chegamos finalmente ao que consideramos ser o climax desta nota

sobre as condig6es de produgao da obra. O interesse do saber e do poder:
saber para que? para quem? Duas quest6es que se fundem em uma: o li-
vro terming com um capftulo contendo uma "Exortagao ao principe para
livrar a Italia da mio dos birbaros'

pp. 280, 69 e 335.
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Nio sgo poucas, nem insignificantes, as passagens em que Maquia-
vel aborda o assunto. Elas d&o a tessitura do livro, formam o compo da
problematica. O saber aparece como indicador de problemas, como orga-
nizador das futuras agnes. Ele usa uma curiosa metffora para tratar do

saber: int6rprete de sintomas que permite a "cura dos males". Assim ele
usa a medicina, como parametro, antes mesmo de a biologia triunfar

Ironic...? Por que relegar Maquiavel ao plano do "pensamento" po
litico e afirmar que as ci6ncias sociais tornaram-se cientificas, no final do
s6culo XIX, ao adotar o modelo bio16gico?

Afirma

(...) conhecenda-se os males com anteced6ncia, o que nio 6 dado
sen5o aos homens prudentes, des s5o facilmente curados, mas
esperando por des, nio ha dais rem6dio, porque a doenga tor-
nou-se incurgvel

E continua com a comparagao:

Da tisica dizem os m6dicos que, no comego do mal, 6 ffcil curar
e dificil de conhecer, mas depois com o passar do tempo, senio
foi logo reconhecida e medicada, toga-se ficil de conhecer e difi-
cil de curar '

Aquio saber aparece coma diagn6stico, propiciando uma medicina cura-
tiva. Vai maid longe. V6 na "arte do Estado" uma outra forma m6dica: a

preventive. Diz:

(...) nio s6 ter cuidado com os escindalos presences, mas tam-
b6m com os futures(...) porque prevendo os podemos facilmente
remedia-los; mas deixando que tomem conta, n5o dando rem6dio
a tempo, a doenga se toga incurfvel".''

Insiste: "aquele que em um principado nio conhecer os males quando
nascem, nio 6 verdadeiramente sabio, e isto 6 dado a poucos

pp. 260, 18 e 295
fdetn.

fdem.

pp. 278, 63 e 331
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E quem pode conhecer realmente? quem pode perceber os males na
origem, e perceber "o veneno que este por baixo"?2s. Aquele que "6 verda-
deiramente sgbio", que acha "mais conveniente procurar a verdade peso
efeito das coisas", que sabe que "a natureza dos povos 6 vgria". Aquele,
finalmente, que 6 capaz de separar a apar6ncia das coisas, seu aspecto ex-
terno, da sua realidade intrinseca, da sua "natureza'

O trabalho te6rico requer aldo mats, requer desconfianga, requer
uma noz;a atfttzde, e isto 6 "dado a poucos", pois qualquer um "v6 o que tu

pareces, mas poucos percebem o que 6s realmente"." Geralmente "os ho-
mens julgam mais com os olhos do que com as m5os"".e mais: "o vulgo
este sempre preso ao que pareces e com o ocorrer das coisas; e o mundo 6
constituido pele vulgo"z6. Desconfiar do aparente, estar atento is conjun-
turas, estar pronto para examinar a verdade pelo efeito das coisas, signifi-

ca mudar a maneira de pensar, significa pensar a /z£sf6Ha e zz#o fljolmar-se
sabre ela, significa saber que ela nio 6 um fluxo de acontecimentos asse-
melhados em momentos distintos. Significa, finalmente, saber que os
acontecimentos nio se repetem, n8o podem ser iguais.

Podemos, entao, afirmar que o que ele fez produziu uma teoria, es-

fado prdffco, da estrutura social. Sabendo ou nao, desejando ou n5o
Escreveu-a sabendo de suas limitag6es. Nio apenas as do pensador,

mas tamb6m as do seu pr6prio campo de anilise:

E, se bem que de today essas coisas n5o se possa dar um juizo
definitivo se n8o se examinarem as particularidades daqueles es-
tados (...) falarei contudo de modo amplo tanto quanto a pi16pria
materia o pemLita""., "porque ela varia segundo o assunto '

Limitag6es: toda@rma de pensar este articulada em um campo con)untural.
Tal campo mrz7'czz as c07zd££6es de prodtffao da obra. Nessa insergao, ela se v6

iden.

pp. 284, 81 e 343.
{de71z

pp 157, fdenz, fdenz
pp. 289, 95 e 352.
pp. 290, 95 e 354.
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objetivamente condenada a reinscrig6es e releituras que falam/calam sa-
bre sua voz/agro. A tarefa da forma de pensar anterior 6 apropriar'se a
seu modo do discurso novo. Assim quando se encontra a obra nova, radi-
cal, inovadora no conteQdo e/ou na forma -, essa "leitura" pele discurso

antigo, esse "inscrigao do novo no velho", esse fazer o novo tornar-se
inaudivel, 6 o hdfce da e$c6cfa da nova teoria

Na obra de Maquiavel tal problems 6 central: dado que o seu dis-
curso privilegia a politica e localiza o homem no centro dessa atividade,
dado que esse teoria corta com umd tradigao que retira do homem a parti-
cipagao politica e a deshistoriciza, a naturaliza, a sua critics pasha a ser
uma infragao a elsa naturalidade. Dado, enfim, que na sua obra a utica, e
em especial a utica religiosa, 6 destronada como elemento de explicagao do
real, essa obra "tem que" ser amoral, anti-natural "para os que se interessa-

rem": Maquiavel 6 maquiav61icol Eis judo
Nio contente em mudar a forma de pensar, ele demonstrou que

qualquer saber s6 6 real, into 6, /zfstorfcnPnenfe eOcaz, quando acoplado orga-
rucamente a um poder. Sem os "bgrbaros" dominando a Italia, sem a mtil-

tipla fragmentagao da peninsula, sem o desejo da unidade, o principado
novo, ou sega, a instituigao de uma nova ordem, gelzerlca77zenfe, lz i?zsfiflzifao
dzz ordelx, nlo teria sido problema. E O Ptfncfpe nio teria existido, pelo me
nos "com t6nus, mtlsculos criticos mais acentuados'

Uma dltima coisa antes de entrarmos na anilise da obra propria-
mente: o problema da economia. Albums criticos colocam a questao da
aus6ncia da economia como uma lacuna radical. Nio nos parece uma cri-

tica razofvel. Maquiavel pensa e examina a economia. N8o uma Teoria
Econ6mica, que no minimo s6 foi organicamente feita por Smith, quem
segundo a maioria dos cientistas sociais, teria formalizado a autonomiza-
gao de uma ci6ncia econ6mica no seu famoso Atz E zqtzj/y fzzto t/z Nattzre
and Causes of Wealth of Nations(1776). lsso, se n8o admitirmos a exist6ncia,
entre os mercantilistas, de uma teoria econamica(com a obra de Thomas

Mun, Englaizd's Treasirre by Foreign Trade, Or the Balance ofoilr Foreign Trade
is f;K Rule of Olli Treasure, de 1621, ou entre os fisiocratas com o Tableau gco-

rzomfque, de Francois Quesnay, de 1758
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Nio serf entio um delicioso e ir6nico anacronismo, pedirmos que

Maquiavel ter\ha feito aldo que, na mellor das hip6teses, s6 apareceu um
s6culo ap6s a sua morte? Mas..., poderiam objetar-nos, na Utopia, de Tho-
mas Moms, de 1516, existem considerag6es de tipo econ6mico, como a
divis&o do trabalho, a regula$ao econ6mica, chegando at6 mesmo a esta-
belecer que bastava trabalhar sein horas por dia para assegurar a prospe"
ridade social. Maquiavel certamente sorriria e... dina: "lia tanta diferenga
entre como se vive e como se deveria viver..." Esse sorriso, permanente-

mente apresentado no rosto do florentino pelos bi6grafos e retratistas, 6
mais do que um sorriso: 6, como lembraria Althusser, lznla tess. E uma tese
fundamental: "pareceu-me mais conveniente it direto a verdade pelo efei-
to das coisas, que imaging-las

If antes de O Principe, nos defrontamos com anilises sobre coma o
'econ6mico" condiciona a agro politico. Vqa-se, p. ex., os Rffrfztfi deZZe Cosa

df Franc a(1510). Maquiavel analisa, coma vimos no capitulo anterior, em
detalhe toda a "economia" francesa desde a questao orgamentaria at6 as

condig6es naturais da produgao. Portanto, n5o cabe a suQ'resp pois, a ri-

gor, sequer existe a mencionada laguna. Que o leitor generoso nos descul-

pe esse longa digressao. Precisfvamos mostrar ainda uma forma de
"in-

compreensao" na leitura(ou sera mesmo uma nio leitura?) de uma okra
que rompe com seu presente te6rico.
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CAPJTULO 2

Conflito, Fortuna e Vfrf&

'Todos os estados, todos os dominios que existiram e que existem

sobre os homens -- forum ou sAo -- ou rep6blicas ou principados."" Pensa-

dor moderno em campo medieval, Maquiavel comega sua obra mais co-
nhecida com esse enunciado, que mostra a radicalidade do seu proleto. O
estado & o domingo sobre os h07tlens. O donlinio. A natureza do estado f con$itioa.

A id6ia do dominio indica sempre a diferenga. Mais: a desigualdade. Esta
nio 6 mais colocada coma utica ou coma fatalidade. A deslg aldadejnz parte

do campo da polftica
Essa relagao de desigualdade pode ser pensada agora, a partir de

Maquiavel, como combfnafdo. Fol"fzzrza e ufrti podem ser articuladas de di-
ferentes modos e com efeitos distintos. A presenga/aus6ncia da forma, a

organizagao/desorganizagao dessa forma, a presenga da lei, da tradigao, da

legitimidade, etc., elementos de uma estmtlira da e$cdcfa po/frfca, s8o condi-
cionadas por uma maier ou menor presenga/predominio da Forfizna e da

Maquiavel privilegia a politica, e localiza o homem no centro da ati-
vidade politico e ngo arenas no centro do discurso. A politico 6 humana, 6
social e ngo natural. O grande conflito entre o seu discurso e o discurso
medieval se esclarece: se politico e sociedade s5o "naturais", como quer a

tradigao, o sgo enquanto projeg6es de uma ordem natural-religiosa. Se as-
sim 6, a critics radical ou mesmo uma relativizagao desses supostos se tor-

:' pp. 258, ll e 290. Na edigao francesa aparece
italiano 6 claro: "Tzlfti g/i staff, tiff tf e d07}zinf

'se8lzezfrfes' Contudo o texto
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na her6tica, "perigosa". A obra do florentino demonstra a irrealidade des-
ses supostos, logo.

Desnaturalizar a vida social e politico , socialize-la e, portanto, tor-

nf-la "artificial". Significa colocar o homem como artifice, construtor, no
centro dessa vida. A vida social(humana) apresenta daqui por diante um

corte em relagao a id6ia de vida natural(divine). A usda pol#fca f "arf8cfal",
f con©ito e ndo antoni«. Con#ito e "njtlntura.

O que ele examina 6, tanto em relagao aos principados quanto is re-
pdblicas, a presenga do conflito no interior da comunidade. O comp!to d
e71f#o o pr(iprio do /zollzem, sua "natureza" especifica. O domhfo, ou sqa, o
exercicio do poder poliltico 6 o pr(5pdo do esffzdo. E o homem, qualquer que
sqa a sua posigao no interior do estado, 6 sempre mercado por esse exerci-

cio. O poder nio 6 uma forma cega que atua por trgs da vida social. O po-
der 6 uma relagao entre os homens.

Nos principados hereditarios, a tradigao(e sua preservagao) funcio
na mats legitimamente, e a forge s6 6 utilizada por ocasiio das rupturas;
nas rep6blicas, a lei, a institucionalizagao das relag6es e o exercicio conti-
nuado da vida legal permitem constituir a vida politica sobre a base da
cidadania. Principados e Rep6blicas t6m, pois, "naturezas" distintas.

Mesmo no interior dos principados, podemos examiner as diferen-
gas pelo grau de organizagao dos elementos componentes da relagao, tal
como o percebemos no capitulo sobre os reinos de Dario e de Franca. A
relagao politica 6 sempre articulagao de dois principios: um dominante
(organizado) e outro dominado(amorfo).

No reins de Dario, a relagao se da entre o principe(e deus ministros)
e a massa servil. Do mesma modo que na Franca. 4 debflldade ou jorfa des-
sa$ relafdes dear-se prdpria conzb zar o dos sells eZmzenfos. Dario n8o encon-

trava qualquer obstgculo, nada intervinha com poder entre ele e a massa
servil. Na Franca, no entanto, entre o principe e os servos estgo os barges

(panes do principe). Se o exercicio monop61ico do poder por Dario dificul-
ta sua derrota diante do inimigo, uma vez rompido o seu dominio a massa
amorfa - acostumada a malta de liberdade -- deixa-se submeter, sem maior

resist6ncia, pele novo imperante. Coma na Franca os pared(os barges) po-
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dem ter forgas para conseguir o poder e, portanto deseja-lo, vencer ao
principe seri f6cil, mas o dificil seri instalar uma dominagao duradoura,
dado que o vencedor logo logo enfrentarg o mesmo quadro

Mudam-se os names, mant6m-se a relagao("estrutura"). Sao, por-

tanto, relag6es de organizagao de forgas, de legitimidade, de j)rflfna, de
ofrta, que demonstram a n5o aleatoriedade dessas relag6es. A combftzafao

(conjunturas come atualizag6es estruturais) s6 pode ser mantida pda ma-
nutengao dos termos(as fotgas). A alteragao dos termos, ou pele menos de

album dentre os demais, altera a combinagao e muda a "natureza" do
compo politico (a estrutura)

A id6ia de dominio marca fundamentalmente, entao, tr6s coisas: as

posig6es de desigualdade (forges, poderes), as possibilidades do conflito e
de sua resolugao. O dominic s6 pode ser pensado como relagao governan-

tes/governados (amboy os termos sao, des tamb6m, relag6es de forma e
poder). Essa relagao 6 exercida dentro dos limited de uma estrutura de eH-
cicia politica. Ta/ egc6cla te?7z coll o !!mates a.@rtlfna e a pirfi

Fortuna e olrfi(equivocadamente traduzida por virtude) nia sio
categorias do campo da religiao. No que se revere a yfrta, ela nio pode ser

qualificada no sentido de tenacidade, nem reduzida a id6ia religiosa tradi-
cional de virtude. Virt£Z, neste discurso 6 a possibilidade de maxfmfzafdo da

e$cdcfa, de aWaD calculada, pensada. Coma o virtuosismo de um instru-
mentista. A id6ia de Fortuna nio pode ser reduzida a de acaso, fatalidade,
aleatoriedade ou coisas semelhantes. mesmo sabendo que, aquie ali, o

pr6prio Maquiavel posse dar essa impressao. Na carta a Vettori, ja citada,
ele diz: "E dado que a fortuna quer fazer todas as coisas, deve-se deixi-la
fazer, vicar quieto e nio lutar com ela, e esperar o tempo em que ela con-
sinta aos homens fazer qualquer coisa.

Insiste ainda:

"(...) a fortuna, maxine quando quer engrandecer a um novo
principe, o qual tem mais necessidade de conquistar reputagao

s" pp. 1161, 117e 1134
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(...) faz-the nascer inimigos(...) a fim de que tenha raz6es para
superb-la e subir mais alto '

Fortuna 6 mais do que isso: da conta de um campo do imponder6-

vel sobre o qual, apenas parcialmente, a agro humana tem possibilidade
de controle. Da conta do relativo indeterminismo da agro humana, que se
move dentro de um conjunto de situag6es que n8o pode ser dominado
totalmente pda racionalilidade do principe

Tudo parece lever a crer que nossa tese esb errada... Mas, acompa'
nhemos mats de perto a argumentagao. O pr6prio Maquiavel dedica o

cap. XXV a esse problema. Nele serf estudado quanto pode a fortuna nas
coisas humanas e, de que modo se deve resistir a ela. .Ate71fao/ Nio este
aqui uma contradigao? se "a fortuna quer fazer todas as coisas", coma 6
possivel perguntar-se "de que modo se deve resistir"? iE entio possivel
resistir a fortuna? 6 ou nio 6 uma fatalidade?

Comentando a tese de que a fortuna tudo domina, opiniao "mais
acreditada nos nossos tempos" , Maquiavel se diz is vezes "inclinado a
aceitf-la"", mas conclui:

(...) pensa ser verdade que a fortuna sein frbitra de metade de
nossas agnes, mas que, kinda assim, ela nos deixa govemar quase
a outra metade. Compare-a a um desses rios impetuosos que,
quando se encolerizam, alagam as planicies, destr6em as 6rvores
(...). E, se bem que os fates iejam assam, nio renta por6m aos ho
mens, quando os tempos se acalmam(...)(senate) tamar prove '
d6ncias com reparos e barragens de modo que, em outra d\eia,
aqueles rios correrio por um canal e seu impeto n5o sera tgo ]ivre
nem t8o danoso. Do mesmo modo interv6m a fortuna; ela de-
monstra o seu poder onde a z;frei nio , ordenada .para resistir-the,
voltando ela deus impetus ai para onde nio se fizeram diques e
reparos para conte-la '

pp. 290, 94-95 e 354
pp. 295, 109 e 364.
iden.
fdem.
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Podemos entio limits-la, construir diques, barragens, canais. Pode-,
mos opor'the uma "resist6ncia organizada", podemos opor a "sua vio16n-
cia" outra vio16ncia: a da Vfrt&

Ja dissemos que Vfrfi este ligada a possibilidade, a capacidade de

finalise, de ponderagao e reflexao, de encaminhamento de solug6es. ylrtfZ

implica saber distinguir na "ordem das coisas" a "variedade da materia
E saber, como Ciro e Mois6s, que "n5o receberam da fortuna mais do que
a ocasiAo"'s, aproveitg-las, serem virtuosos. Conclui: "sem aquela z?ortiz a
ocasi5o Ihes teria fido vi

Com efeito "tais oportunidades, portanto, fizeram felizes a essen
homers; e a sua excelente uirtfZ fez aquela ocasi2io ser conhecida"''. A Virti
levou os romanos a enfrentar os problemas presentes e pensar tamb6m
nos futuros, remediando-os facilmente.

Este bem claro o que Maquiavel chama de rirt£Z, resist6ncia -- os di-

ques, os canais, as barragens -- a "vio16ncia" do rio impetuoso da Fortuna
A questao da V'frei e da Fortuna se coloca o tempo inteiro no livro,

mormente quando este discutindo o seu grande problems pratico-te6rico
a construqao do principado novo. Quando ele discorre sabre a forma de

conquista pdas armas, afirma: tergo "maior ou menor dificuldade, segun-
do sega mais ou menos virtuoso quem o adquira"." Hlier8o de Siracusa nio
conhecia "da fortuna, sen5o a ocasiao, soube trabalhaf"'9 e "foi de tanta
z;it'tfZ, mesmo na vida privada, que dele se disse: 'Nada Ihe faltava para
reinar, exceto o reino '

A articulagao continua; mas continua sempre com o predomh\io ora
de uma, ora de outra, mormente predominio da Fortuna. E ipso porque a
Vfrt£1(6 uma "resist6ncia organizada", um dique) pode canter ou mudar o

pp. 264, 30 e 304.
{de/7z.

pp. 265, iden, fde/7z

pp. 264, 29 e 304.
pp. 265, 31 e 306.
fde/}!.
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rio tempestuoso. Mas n5o pode acabar com ele, pois a Fortuna ultrapassa
os limites da V'ortiz.

Os homers podem(e devem) ser eficazes, fazer tudo certs, mas o
que des ngo podem 6 deter sodas as possibilidades dos acontecimentos.
Foio caso de Cesar B6rgia, que "adquiriu o estado com a fortuna do pai e

com ela o perdeu, n5o obstante usasse todos os meios e fizesse todas as
coisas que deveria fazer um homem prudente e virtuoso

No mesmo sentido diz que os florentinos, no uso das tropes merce-
narias, "forum favorecidos pda sorte, pois dos capitaes virtuosos a quem

poderiam temer, alguns ngo venceram, outros tiveram oposigao, outros
dirigiram a sua ambigao para outros rumos

A hist6ria nio 6 fatal, nem pda Vfrfi, nem pda Fortuna.

Se a Vfrti n&o pode anular a Fortuna, pode diminui-la, pode tornar
possfvel a eficfcia dos principes ou dos povos Aos romanos, apontados
como virtuosos, ngo "lhes agradava nunca aquilo que este na boca dos
sgbios do nosso tempo, de gozar do beneficio do tempo, mas pelo contrg-
rio do da pr6pria r£rfie prud6ncia, porque o tempo se esconde por trig
de todas as coisas, e pode mudar o bem em mal e o mal em bem

Esse tempo pode funcionar como demarcador da Fortuna e da Vfr-
tlZ. Se o principe, nos bons tempos, confiar na Fortuna, dedicar-se is deli-
cias palacianas, desprezar os exercicios da guerra, fatalmente sempre de-
pendera dos (3utros, da fortuna. aquele, no entanto, que proceder de modo
diverse "deve ler as hist6rias e nelas considerar as agnes dos homens ex-

celentes,(...) examinar as raz6es de suas vit6rias e perdas, para poder fugir
deltas e imitar aquelas"u, deve "fpzdustnosni?genre it Jornzando capital para
oath-se deli nas adoersidades, (...) para quando ntttdar afore u R mcontrar-se pre '

pzzrado pa7'a fcsfst£7"-/hcs".'s Novamente a rfrfjZ aparece como "resist6ncia '
domingo sobre a Fortuna.

pp. 266, 34 e 307. Na ed. brasileira
pp. 276, 57 e 326
pp. 260, 19 e 295-296

pp. 279, 66 e 334. Grifo nosso.
fdem, pp. 67 e 334. Grifo nosso.

'e sem esta o perdeu
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Os principes podem, no entanto, esperar pda Fortuna, e alguns se
tornam principes "somente pda fortuna"." Estes facilmente obt6m o po-
der, mas logo o perdem "porque, se n5o 6 homem de grande engenho e
oirta, ngo 6 razogvel que tendo vivido sempre na vida privada, saiba co-
mandar"." Estarao, portanto, na exclusive depend6ncia da "vontade e for-

tuna de quem Ihes concedeu(o estado), o que sio dual coisas extrema-
mente vo16veis e instiveis'

A V'frei este na capacidade de anilise e de resposta, p. ex ', is situa-
g6es novas, "a grande variagao das coisas". Ao perceber a mudanga, seri

feliz aquele que combine o seu modo de proceder com a qualidade dos
tempos" e infeliz o que proceder de modo contrgrio

Voltemos a nogao de estrutura, pois como afirma Maquiavel:

(...) de dots individuos cautelosos, um chega ao seu desigMo e o
outta nao,(...) com dais modes diversos de amir, sio um, circuns-
pecto, e o outro, impetuoso, o que nio results sengo da qualidade
dos tempos, que se conforma ou nio com o procedimento

Pensemos essas duds fuses: a fortuna e a Vi7"fiZ atuam em um cam-

po que 6 a "qualidade do tempo"(conjuntura) e 6 nesse campo que das se
resolvem e decidem do 6xito ou do fracasso dos homens

A Vista, determinada tamb6m pda audfcia e pda iniciativa, e cabe

aquele que quer imperar decidir da iniciativa mesmo quando precise ou
quer conselhos; mas que os tenha ou pena "quando ele entender e ngo
quando os outros quiserem"s', pois, como adverte nosso autos, "um pain '
ape que n5o sega sgbio por si mesmo nio pode ser bem aconselhado '
Conclui: "os bons conselhos, de onde quer que provenham, nascem da

B

pp 265, 33 e 306.
pp. 266, 33 e 307.
ideln.

pp. 295-296, 110 e 365. Na edigao brasileira: "com a particularidade do tem
00!'

$" pp- 296, idem e pp. 336. Na edigao brasileira: "resulta (...) da natureza parti-
cular da 6poca"- Na edigio francesa "ce girl ne propienf de la sorfe d temps".

pp. 294, 106 e 362.
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prud6ncia do principe e n8o a prud6ncia do prLtcipe dos boris conse-
Ihos"" porque, se assim fosse, ele estaria entregue a fortuna e n8o estaria
exercendo a I''fifa, pois a "prud6ncia consiste em saber conhecer a quali-
dade dos inconvenientes e adotar o menos prqudicial como sendo bom"".

Dentro da Fortuna e da Vjrta, limites da estrutura, movem-se as
formas especificas da agro politica: a tradigao, a forma, a lei. Essas formas e
seu uso n5o dependem exclusivamente da agro do imperante. Podemos
dizer que sio opg6es determinadas conjunturalmente quando o imperante
6 virtuoso.

A utilizagao de uma dessas formal depends, portanto, da combina-
gao especifica entre Fortuna, yirtfZ, o grau de organizagao/desorganizagao
dessas forges, e finalmente, o grau de legitimidade/ilegitimidade do im-
perante. Combinagao esse que 6, sempre, a conjuntura: a relagao das forges

em presenga.

idetlt.

pp. 292, 101 e 359.
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CAPiTUL0 3

Da "Natureza)' dos Estados
legitimidade e eficfcia

Todos os estados tem sua "natureza" de complexa caracterizagao.

Ap6s percorrer o compo do livro, as formas de classificagao v5o-se tornan-
do claus. "A diversidade da materia" 6 capaz de ser pensada. Em um

momento parece que o crit6rio 6 puramente formal: "foram e sAo repl3bli-
cas ou principados

Diferenga de nomes ou de realidade? De realidade, certamente. De
natureza"(de estrutura). Que elementos compaem essay estruturas? que

elementos fazem com que, p. ex., os principados se diferenciem?
O texto, na sua 16gica irrepreensivel, vai-nos informando sobre esses

elementos e sobre as suas articulag6es. S5o des: a "forma da conquista", a

origem do dominic" e a "organizagao do domingo(a anterior e a atual)"
Temos ent5o uma tipologia dos domir\ios: "heredit&ios, cujo senhor 6
principe pelo sangue, por longo tempo"s', ou sgo novos. Novos, absoluta-
mente novos ou mistos, que "s8o como membros acrescentados ao Estado

hereditgrio do principe que o conquista"''
lsso no que se refere a "origem do domingo". Vejamos a questao da

organizagao do dominio": pois os estados e os povos ou estgo "acostu-
mados a viver sob um principe, ou acostumados a serem livres"". Final-

s'' pp. 258, ll e 290.
s5 fdem.

s' {detll.
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mente, malta colocar a forma da conquista: adquiridos com "as armas de
outr6m ou com as pr6prias, ou pda fortuna ou pda z;irt&

O primeiro capitulo do livro resume categorialmente o problema.
Aqui seguramente se aplica a formulagao segundo a qual a ordem de ex
posigao e a de investigagao diferem radicalmente. S6 tendo conclui.do a
pesquisa, Maquiavel poderia apresentar no inicio da obra a sua peoria do
Poder, sob a forma de uma tipologia dos dominios

A combinagao desses tr6s elementos(origem, organizagao e forma)

iri definir problemas especificos na manutengao do poder. Considera os
reinos europeus e asiaticos, Maquiavel introduz um elemento dependente
da questao maid gerd da organizagao do dome\io

(...) os principados, dos quads se tem mem6ria, foram govema-
dos de dais modos diversos: ou por um principe e todos os outros
servos, os quais coma ministros por grata ou por concessio sua
ajudam a governor aqueles reinos; ou por um principe e por ba-
rges, os quaid n&o pda grata do senior, mas por antigtiidade de
langue, tem esse posts'

A16m dos principados, existem tamb6m as repablicas, estados habi-
tuados "a viver com suas leis pr6prias e em liberdade '

Na questao da "forma de conquista", ele introduz coma elementos
classificat6rios que nos permitem pensar as diferengas: a "heranga" e a
conquista". Exatamente Hesse segundo terms(que revela o problema a

ser resolvido por Maquiavel), encontramos uma maior diversidade. Po
dem ser conquistados: pdas armas(pr6prias ou nao), pda Fortuna ou pda

Vjrt&. No cap. Vlll, um outro elements 6 introduzido por ele quando
afirma que modem ser "tamb6m por qualquer via celerada ou nefanda" ou
com o favor dos seus concidadios"60. A este dltimo ele chama de princi-

pado civil

p. 258, fdeliz, fdelzz
pp. 262, 23 e 299.
pp. 263, 27-28 e 303
pp. 269, 41 e 313.
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O eterno jascinio do$oretttitlo. Para Lln\a teitttra de Maqttiavet

Chegando aqui, Maquiavel se defronta com uma dificuldade classi-
ficat6ria: como colocar os principados "eclesigsticos" e o principado do
Grid-Turco? A solugao 6 comparative:

(...) o reins do Sultgo 6 diferente de todos os outros principados,
porque ele 6 semelhante ao papado, o qual nio se pode chamar
nem principado hereditario, nem principado novo, porto que nio
sgo os filhos do principe antigo que se tomam herdeiros e ficam
senhores, e sim aquele que 6 eleito para esse posto por aqueles
que t6m autoridade. E, sendo asta ordem antiga, nio se pode
chamar de principado novo; porque naqueles n5o existem as difi-
culdades que existem nos novos, pois embora o pri\ape sqa
novo, as ordens do estado s8o velhas e obrigadas a receb6-1o
como se fosse seu ser\hor hereditirio

O procedimento comparativo que reuniu os doin tipos de estado
nio oculta, no entanto, sua diferenga. Enquanto o Gr5o-Turco, ou mesmo
o Sultio do Egito, "estando na mgo dos soldados, conv6m que mesmo ele,
sem o respeito dos povos, mantenha-os amigos"", o papado, embora con-
quistado pda Fortuna e pda Vlrta, mant6m-se sem qualquer das duas,
porque 6 sustentado "pda antigiiidade das ordens da religiao""

Insiste Maquiavel:

(...) suas orders sio t5o cortes e de tal quajidade que sustmtam
os deus principes no estado, vivam e procedam des como bem
entenderem. Possuem estados e nAo os defendem; s6ditos e ngo
os govemam. E os seus estados, apesar de indefesos, nio shes se-
rif arrebatados; e os s6ditos, embora nio sejam govemados, n8o
se preocupam com isso, nem pensam, nem podem afastar-se dele
Somente essen principados, portanto, sio seguros e felizes.

Como ja vimos, os elementos estruturais das formas de dominio
(principados ou repablicas) determinam nas suas mtiltiplas combinag6es

pp. 288-289, 90-91 e 353.
pp. 288, 90 e ide7}z

pp. 274, 51 e 322. Na edigao brasileira:
pp. 273-274, fde77z e fde7n.

'pda rotina
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o exercicio empt'ico do poder. A iltima citagao coloca-nos diante de um
problema central desse exercicio empirico: da eficfcia, e, no seguimento
delta, a questao da legitimidade(produto e produtora da pr6pria efici-
cia)

Antes de entrarmos na questao da legitimidade, deveriamos falar
sobre os "individuos" que vivem na sociedade: os brandes e o novo, pois 6

a partir desses individuos, possuidores de uma natureza especifica que os
caracteriza, que poderemos colocar a questao das aliangas, chave por sua
vez do conceito de eficicia

E que em today a$ cidades se encontram estes dais humored di-
versos e isto nasce de que o povo nAo deseja ser comandado nem
oprimido polos grandes, e estes desejam comandar e oprimir o

Eis a diferenga radical: a resfsfgncfa opress a(da povo) e a necessfda-

de de oprfm r(dos Brandes). Elsa diferenga vai ser fundamental para pence '

ber-se o porque das aliangas do principe, aos quais Maquiavel recomenda,

quase sempre, a alianga com o povo. Esse organizagao de forgas esb na
base da legitimidade

Por que o povo? Entre outros motivos porque o povo, ngo desejan-
do ser oprimido, isto Ihe facilitaria fazer a alianga contra os grandes. E de-
pois, porque os grandes, na medida em que necessitam oprimir, "mats
r6pido espoliaram que governavam os seus sdditos, dando-lhes motivos
de desunigo e n5o de uni8o

Quando ele fda dos principados mistos, aconselha ao principe it
habitar o novo territ6rio, porque assim, "a provincia conquistada ngo seri

espoliada pecos teus oficiais"o '; nio sendo o povo espoliado, "os s6ditos
ficargo satisfeitos com o recurse mais fgcil ao principe: assim, ter5o maio-

res raz6es de ama-lo,(...) ou de temp-1o

povo
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pp 271, 45 e 317. Na edigao brasileira:
pp. 267, 36 e 309.
pp 259, 16 e 293.
iden, pp. 16-17 e fde77z.
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O eterno$ascinio do$oret\lino. Para utlta teitttra de Maqttiavet

Ainda nessa discussao, Maquiavel aconselha a fundagao de co16nias
nos novos territ6rios, ao inv6s de enviar forgas armadas. No caso das co-

16nias, de sua constituig5o, poucos servo os prqudicados - "aqueles.a
quem se tomam os campos e as casas para di-las aos novos habitantes"'
dispersos, reduzidos a pobreza e minoria no estado. Do outro dado todos

os outros(...) que nio foram ofendidos deveria aquietar-se"". Mas, se ao
inv6s de se decidir mandir tropas:

(...) pasta-se muito mats e tem de ser despendida nelas todas as
receitas daquele estado, de tal modo que a conquista se toma
perda, e ofende muito mats (...) ..Estes inc6modos, todos os sen-
tem, e todos se tomam inimigos'

Com novos territ6rios diferentes em tudo do principado hereditfrio,

faga-se o principe chefe e defensor dos vizinhos mais fracos, e trite de
enfraquecer os poderosos"':. Ainda elsa mesma necessidade de resistir aos
grandes leva o povo a dar "reputagao a um dos sells e elege-lo prh\ape
para viver sob sua protegao"n: 6 o caso do principado civil

E por que deve o principe temer os Brandes? Porque "nao,se pode
honestamente satisfazer aos Brandes sem inj6ria para os outros"" e deve-
se temer sua inimizade: "nio deve remer s6 que o abandonem, como tam-

b6m que o combatam"'s. Nio deve, portanto, o principe "reduzir os Bran-
des ao desespero

A legitimidade do poder esb ligada is aliangas que consiga fazer, a
organizagao das suas forgas e a desorganizagao das forges dos outros. Este
problema, como todos os demais la tratados, nio 6 todavia aleat6rio,
mesmo que a Fortuna se apresente.

7€

fdeln, pp. 17 e 293.
ider7t, fdenl e pp. 293-294.

PP. 259-260, ide17z e pp. 294.
pp. 260, fdeltz, ideilz.
pp 271, 45 e 317.
fde77z.

fdem, pp. 46 e 318.
pp. 285, 85 e 346.

n

7S

77



Edmttndo Ferttandes Dias

Essa legitimidade se dare assim de modo diferente nas repablicas e
nos principados, lembrando sempre que sgo "naturezas" distintas. Essas
diferengas existir5o tamb6m nos principados. As articulag6es daquilo que
chamamos os elementos da estrutura, do dominic(a origem, a organiza-
gao e a forma da conquista), determinam em ultima anilise a legitimidade
das aliangas.

No caso dos principados hereditarios, "cujo senhor '6 principe pelo
langue, por lingo tempo"n, a legitimidade 6 dada pda "antigtiidade e
continuagao do dominic"78. Hlabituados dessa forma, "afeigoados a familia

do principe, sio bem menores as dificuldades de mant6-1os(...) pols basta
somente que nio abandone a praxe dos antecessores"" e que o prir\ape
tenha "engenho ordin6rio '

deus dnicos problemas: ou "uma forma extraordinfria e excessiva '
exterior a ele, ou a introdugao de novidades. Estas iltimas acabam sendo

neutralizadas pelo prolongado exercicio do domir\io. N8o haven maiores
problemas e, portanto, "t6m menores raz6es e mellor necessidade de
ofender"" aos seas s6ditos.

Os principados mistos t6m problemas mats s6rios: s5o a reuniio de
um antigo reins(hereditario) com um novo "membro" A recente conquis-
ta chia problemas pda "necessidade natural e ordingria a qual faz com que
sempre se necessite ofender"" os novos siiditos.

Se a nova provincia tem "lingual, costumes e leis diferentes, aqui es-
tio as dificuldades"84. Maiores servo as facilidades se ocorrer o contrfrio
Se os novos s6ditos est8o acostumados a serem livres, teremos dificulda-

des; se habituados a obedi6ncia, nio haverf maiores problemas.

pp. 258, ll e 291
fde z, pp. 13 e fdezJZ.

idel} !
idetTI

idetlt
idez7z.

fdem, p. 15 e fdenz.
pp. 259, 16 e 293. Na edigao brasileira: 'comegam entio

78



O eterlto jascirtio do $oi'et\!otto. Pal'a ttnla !eiturct de Ma qttiavet

Se nio eram livres, basta substituir o antigo poder, fazer:

'(...) desaparecer a linha do principe que os dominava, pois
mantendo-se nas outras coisas as condig6es antigas, e nio haven-
do disparidades de costumes, os homens vivem calmamente"*s

Nio deve haver inovag6es. No caso de as linguas, os costumes e as leis
serem diferentes: ou o principe vai habitat os novos territ6rios, e com isso
evita a rapinagem, v6 o nascimento das desordens e as pode impedir, ou
mandar co16nias ou entio optar pda intervengao armada - o que apenas
Ihe trad problemas.

Deve evitar que os poderosos internos e externos ganhem forma, e
aquia ril"f a se faz bastante necessiria. Os romanos optaram pdas co16ni-
as; a16m disso, "entretiveram os menos poderosos, sem aumentar-lhes a

forma, rebaixaram os poderosos, e n8o deixaram que estrangeiros podero-
sos fizessem reputagao '

Outra con.sideragao importante 6 a escolha dos ministros. Estes, como
vimos, ou sio servos que exercem o minist6rio "por grata e concess5o" do

senior, ou sio barges cuja conte de poder independe reladvamente do se-
nhor. No casa dos barges, des terio forge pr6pria para derrubar o monarca,
enquanto que no outro cano o senhor tem "mais autoridade, porque em todd
a sua provhcia n8o ha quem sqa reconhecido como superior a ele'

O problema das cidades e dos principados habituados a liberdade 6
totalmente outro. Para o conquistador de uma cidade livre, "o caminho
mais seguro 6 destrui-la ou it habits-la"". O que ele n8o podera 6 deix6-la
'viver com suas leis"", porque ela sempre teri "por refagio, nas rebeli6es,

o name da liberdade e suas antigas leis, que nio esquecem nunca, nem
com o correr do tempo, nem pelos beneHcios recebidos"90 pois, "nas repd-

86

fde77t, ide?n e pp. 292
pp. 260, 18 e 295
pp. 262, 23 e 299
pp. 264, 28 e 303.
pp. 263, 27 e 302
pp. 264, 28 e 302
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blicas, ha mais vida, mais adia, maid desejo de vinganga"9'. Ou se destr6i
totalmente, ou se vai para la, e apaga-se qualquer liberdade anterior. Me-
Ihor seria destruir pols, nesse caso, n5o ha come obter a legitimidade

Encontramos aqui esbogada, em estado pratico, uma teoria da "ide-
ologia"; permitam-nos esta nova ousadial O "Rome da liberdade", "suas
antigas leis", etc., etc., para a16m de tudo o que jf foi falado sobre a ques-
tio das aliangas -- que n5o s5o aleat6rias, no seu sentido gerd -- nos permi-
tem afirmar que Maquiavel tem "clareza", sobre a eficfcia das id6ias na
luta politico

O problema do principado novo 6 o da constituigao "das novas leis
e costumes que sio forgados a introduzir"", pois:

(...) nio ha coisa mais dificil de tratar, nem maid dificil de ter
6xito, nem mats perigoso de manejar do que o estabelecimento de
novas leis"". Os'beneficiados pdas antigas leis sao, desde ja, it\a-

migos ferrenhos, e os da nova ainda n5o sabem se podem confiar,
pols os homens "nio acreditam na verdade das coisas novak se
nAo nascem de uma firms experi6ncia.

Trocando em middos: o "antigo" la era, e o "novo" kinda n8o 6. Se o

principe tiver que inovar, que dependa apenas de suas pr6prias forgas,
pois "todos os profetas armados venceram e os desarmados

fracassa-

ra' m"ss. Tendo o principe que recorrer a forma, cometer maldades e cruel-
dades, que o raga bem:

As injarias devem ser feitas today de uma vez, a fim de que,
to-

mando-se-shes ments o gosto, ofenda menos. E os beneficios de-
vem ser feitos pouch a pouch, para que sejam melhor saborea-
dos

ide7n, ideltz e pp. 303

pp. 265, 30 e 305.
fdeln.

fde7n.

pp. 265, 31 e 305.
pp. 271, 44 e 316.
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Se se tiver que punir, que se raga de modo a evitar a repetigao do
castigo, na medida em que quanto mais se castiga, este rica cada vez me-
nos eficaz e mais marcado na mem6ria permanecera. O beneflcio, ao con-
tririo, deve ser feito e refeito, na medida do possivel, e espagadamente,

para que pique na mem6ria. E para que, assim ocorrendo, acabe por dimi-
nuir ou apagar a mem6ria dos males praticados,

O principado civil, aquele que 6 constituido pda vontade dos con-
cidadaos, 6 o que suscita maid de imediato o problems das aliangas. Quem

se elege pecos poderosos "se mant6m com major dificuldade(...) ngo pods
comandar nem manejar como entender"" e, como ja dissemos, n8o podera
satisfazer a todos os grander, e com ipso os disp6e contra si. Ja no casa da

eleigao pele povo, haven mais facilidade porque normalmente essa elei-
gao se faz como forma de defesa em relagao aos grandes.

A16m disco, "o objetivo do povo 6 mais honesto que o dos Brandes
(...) nlo ser oprimido"9'. Mas se se volta contra os pequenos, ha de temer
sua hostilidade contra a qual "nAo se pode assegurar nunca, por serem
muitos"". De um povo hostil o principe deve sobretudo temer "ser aban-
donado por ele"'oo. Se o eleito o foi por vontade dos poderosos e contra a
vontade popular, "deve, antes de mais nada, procurar conquistar o
pavo" Se o foi pda vontade popular, o exercicio do poder "sera facil(...)

uma vez que Ihe tenha dado a sua protegao"'':. Ficando kiel aos seus elei-
tores, manter-se-i facilmente amigo deles, porque estes desejam apenas
nAo serem oprimidos. Mais: "a um prim\ape 6 necessirio ter o povo como
amigo; do contrgrio, n5o teri rem6dio nas adversidades

Restaria kinda examinar a questao da legitimidade e da eficgcia de

doin tipos de estado: o Papado e o Gr5o-Turco. Aqui as relag6es s5o bas-

pp. 271, 45 e 317.
idem, p. 46 e idem. Na edigao francesa
fdem. fde/}l e p. 318.
ideln.

pp. 272, {denz, Ide177.

fdeln.

fde/n, pp. 47 e 319.
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tante distintas. Lembremos as dificuldades classificat6rias que tais estados

apresentaram
No caso do Papado, Maquiavel sustenta que o seu governs ou des-

governo, se sustenta na antigtiidade das leis da religiao. Ressalta por6m
um dos mecanismos de sua sustentagao: "antes de Alexandre, os potenta-
dos italianos, e nio somente(...) potentados, mas qualquer bario ou se-

nior, ainda que insignificante, estimava pouco o poder temporal"'o' da

Assim bastaram a VirtiZ e a Fortuna de A]exandre V], que soube

aproveitar a ocasiao, de modo que o Papado said forte e poderoso. O pro-
blems do Papado resulta de que da "ambigao dos prelados nascem as dis-
c6rdias e os tumultos entre os barges.

Quando aos principados asiaticos, 6 precise lembrar que o governs 6
exercido por um senhor, "dividindo o seu reino em sazz4aX:s, para onde
mandam diversos administradores que ele mudd e varia como bem Ihe

parece

Nesse tipo de reino ngo ha principes intermedi6rios, barges ou
equivalentes. S6 existed escravos, e estes: "( -) mats dificilmente podem
ser corrompidos, e, ainda quando se corrompessem, pouco se poderia es-
perar de 6til deles, uma vez que ngo poderiam arrastar os povos consi-

Como esses reinos sio de alguma forma hereditgrios, lembre-se que,
estando os habitantes acostumados a linhagem do principe, a legitimidade

seri ffcil, pois a antigiiidade e a continuagao do dominic, aliadas a malta de
liberdade, tara com que nada questionem.

Diriamos ainda sobre a legitimidade que, independente da "nature-
za" do dominio, a alianga com o povo contra os grandes 6 fundamental,

salvo se o principe quiser deixar tudo a Fortuna.

Tareia

07
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pp. 274, 51 e 322
pp. 274, 53 e 299
pp. 262, 23 e 299
PP. 262-263, 24 e 300
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A politica possui "leis", mas n5o 6 fatal: politica e moral s5o incompa'
dveis. Guie'-se, portanto, o principe pda ylrfiZ e, se tiver que cometer cruel-
dades, que as cometa, mas que cometh as boas maldades: ou deja, de uma
madeira correta para ser eficaz. A boa maldade 6 dosada, na hora e no local

propicio: 6 eficaz. Sen5o teremos uma ineficfcia total: a mg maldade.
As maldades(boa/ma) tem ritmos e conjunturas diferentes:

principe:

(...) deve viver com seus s6ditos de modo que nenhum acidente,
bom ou mau, o naga varian: porque vindo, com tempos adversos
as necessidades, nio terms tempo de fazer o mal; e o bem que ga-
zes nio te beneficia. pols julgam-no forQado, e de modo album te
agradecem

Con.sideragao importante, mormente quando o pr6prio Maquiavel
nos avila que "os homers julgam mais com os olhos do que com as m5os

A legitimidade variarg nos tempos e nas ocasi6es normais. A ques-
t5o 6 de saber se o estado precise dos s6ditos ou se os s6ditos precisam do

estado. Nos tempos incertos, o principe n5o pode:

(...) liar-se no que v6 em tempos halmos, quando os cidadios
t6m necessidade do estado. Entio todos correm para ele, todos
prometem, e nho hg quem nio queira morrer por ele, quando a
morte esta longe; mas nos tempos adversos{.quando o estado ne-
cessita dos cidadaos, encontram-se poucos

Se o estrangeiro poderoso ou o inimigo interno pretende atacar-te, ele co-
gitara dubs vezes por n&o ver "facilidade assaltando a quem tenha sua
terra forte e n5o sega odiado pelo povo

Lembrando ainda uma vez que o vulgo, que constituio mundi, jul-
ia pdas apar6ncias, Maquiavel considera a necessidade de o principe nAo
ser considerado cruel e sim piedoso, desde que essa piedade sega virtuosa,
eficaz. Nem sempre isso 6 possivel. Essa possibilidade 6 uma determina-

pp. 271, 44 e 316
pp. 272, 4748 e 319-320.
pp. 273, 49 e 320.
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gao estrutural porque "entre todos os pra\apes, ao prim\ape novo 6 impos-
sivel fugir a rama de cruel, por estarem os Estados novos cheios de peri-
no".''' O principe deve destruir a antiga ordem e criar a sua. T6m, portan-
to, os principes novos que prqudicar a alguns e tentar ganhar os seus pr6-
prios apoios, que estario ainda inseguros do poder do novo principe e da
nova ordem

Ha, no entanto, uma diferenga entre ser cruel e ser tenzido. Da pri-

meira situagao o imperante deve fugir sempre. Da segundo nada tem a
remer. Se puder ser amado, tanto melhor; se nio o conseguir, que sega pelo
menos temido. Pois:

(...) os homens hesitam menos em ofender os que se fazem omar
do que os que se fazem temer, porque o amor 6 mantido por um
vinculo de obrigagao, o qual, por serem os homers p6rfidos, 6
rompido sempre que Ihes aprouver; mas o temor que se infunde 6
mantido pele medo do castigo, que nio te abandons nunca

Tente ser amado, sega temido, mas evite ser adffzdo, "porque se pode

muito bem ser ao mesmo tempo temido e nio odiado, o que sucederf

sempre, desde que se abstenha de roubar seus cidadios e seus s6ditos e as
mulheres deles"''' mas lembre-se de que se tiver que reprimir, que o raga
como boa maldade "quando houver justificativa conveniente e causa ma-
nifesto.

A legitimidade e a eficfcia s5o determinadas tamb6m pda iniciativa
do principe sgbio:

(...) amanda os homens coma des querem e sends por des te-
mido como ele quer, um principe sibio deve basear-se no que 6
seu e nio no que 6 dos outros. Enfim, deve somente procurar
evitar ser odiado

pp. 282, 75 e 338-339
pp. fdem, 76 e 339.
idem.
idem.

pp. 283, 77 e 341
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A legitimidade este indissoluvelmente ligada a economia. Ligagao
n8o apenas indisso16vel mas tamb6m multiforme. Talvez o momento maid
claro dessa presenga da economia esteja na anilise da liberdade das cida-
des alem5s. O que Maquiavel irg fazer aqui6 nada mais, nada menos, que
um resumo de um texto anterior a O Principe: trata-se do seu ReZaf6rfo sabre
as cofsas da .AZemalz/za, datado de 1510.

Comega a descrever a situagao do ponto de vista da autonomia des-
sas cidades em relagao is demais. E o faz em termos geopoliticos:

(...) t6m pouco territ6rio, e obedecem ao imperador, quando o
querem, e nio temem que ele ou outro potentado as cerquem;
estgo fortificadas de forma que obriga a refletir que expugn6-las
deve ser tarefa tediosa e dificil Today t6m ao redor valas e muros

adequados, possuem artilharia suficiente

por isso podem n2o temer os que pretendem assalt6-las.
Mas o segredo este exatamente do lado interno, na organizagao ma-

terial, pois:

(...) tem sempre nos celeiros pabUcos o que comer e heber e le-
nha por um ano. A16m disso para que a plebe nunca santa lome
(...) tem sempre, em comum, por um ano, trabajho para dar na-
quelas atividades que sejam o nervo e a vigo daquela cidade e
das industrias das quaid a plebe se sustenta".

Economic como logistica, mas tamb6m como produgao e como

planejamento". E uma consideragao aparentemente militar: seus habitan-
tes "estimam grandemente os exercfcios militares"''* e estes sio regidos
por leis. Aquia economia 6 orgamento: se os cidad8os sio soldados e nio
mercenaries(uma vantagem a maid), n5o ha despesas com aqueles

Uma dltima intervengao sobre o "econ6mico

Deve o principe mostrar-se amante da ufrt , receber os homens
virtuosos e horuar os que se revelam excelentes em alguma arte

pp. 273, 49 e 321
iden, pp 49-50, fde/}z
fdem, p. 50 e fde?7z.
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A16m disco, deve animar os deus cidadios a poderem exercer
tranqtiilamente as suas atividades, no com6rcio, na agricultura
1...), de modo que(...) nAo temam enriquecer as suas propriedades
polo meds que Ihes sejam arrebatadas, e(.) nio deixem de.abrir
deus neg6cios por medo dos impostor. Devs instituir pr6mios
para os que quiserem fazer tail coisas e a qualquer um que pense
por qualquer madeira, ampliar a sua cidade ou o seu estado

'Laissez:Haile" aoanf la /effre, modernissima concepgao da economia,

Maquiavel, habitante de cidade mercantil, traga o plano do fortalecimento
do Estado pelo fortalecimento de seus s6ditos. Curioso 6 que ainda hoje
ha quem diga que em O Prhcfpe nio ha uma reflex5o econ6mica.

Esta demonstrag6es fazia necessgria: a um s6 tempo "pensa a eco-

nomia(e o faz) na sua fatima e indisso16vel unidade com o "politico". E
n8o s6 nesses textos.

Examinando a questEio da liberalidade e da parcim6nia ele diz que,
embora sega bom "ser considerado liberal"':' -- no sentido de nAo poupar
gastos - avisa que, para que tal liberalidade deja mantida, tergo que ser
exigidas Brandes somas e o principe precisara de taxar "o povo extraordi-
nariamente, ser intransigente e fazer tudo o que se pode fazer para ter di-
nheiro. lsto comegara a torni-lo odioso aos olhos dos stiditos.'

f maid aconselhfvela parcim6nia pois, embora n8o d6 ao principe a
simpatia dos grandes, teri a do novo, pris este "vendo que a parcim6nia
do principe faz com que a sua receita Ihe baste, po(ssa) defender-se de
quem Ihe move guerra, e langar-se a empreendimentos sem gravar os po'
vos" conclui que "esb sendo liberal para todos aqueles de quem nada bra,
os quaid sio infinitos, e miserivel a quem nio dg, que s5o poucos

De novo o raciocinio mercantil. Coisa que ele reafirma: "um princi-

pe deve gastar pouco para nio ter que roubar seus s6ditos; para poder

pp. 292, 101-102 e 359.
{dem.

:: fde17z.

':: £de71z, fde7}t, pp. 336-337.
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defender-se; para nio se empobrecer, contends-se para n5o ser forgado a
tornar-se rapace

Se nas anflises anteriores da questao da legitimidade(e da sua efi
cilia correlata) o pavo desempenha um impartante panel, aqua, na multi-
forme relagao entre economia e legitimidade, a relagao entre prL\ape e

povo da a este 61timo a qualidade de juiz da questao
Descrevendo o estado de prostragao em que se encontra a Italia, diz

Maquiavel

'lsso nance das antigas leis que n5o eram boas e que n8o houve
ningu6m que tivesse sabido encontrar outras; e nunca colsa ne-
nhuma deu tanta honra ao govemante novo coma as novak leis e
regulamentos encontrados por ele

Observemos bem a fuse(ou melhor, para sermon maid rigorosos, a
tele). Vamps dividi-la em proposig6es para melhor captarmos sua riqueza
de signiHcados: a) "nance das antigas leis"; b) "as antigas leis nio eram
boas'l c) "nio houve ningu6m que tivesse sabido encontrar outras" e d)
nunca coisa (...) deu tanta honra (...)coma as novak leis (.. )"

Etta fuse tem para n6s dois significados bfsicos: o primeiro deles 6
enunciar uma importante relagao -- ineficicia das leis / caos / necessidade
de reformulagao / eficgcia das novas leis - e o segundo, a demonstragao
da exist6ncia de novos problemas, donde a possibilidade de encaminhar
solug6es, tudo isso aliado a uma clara visio de causalidade.

Um ganho extra: ela responde/localiza vfrias interpretag6es "equi-
vocadas" da obra do florentine. A causa da situaqao italiana nio reside

(pele ments nio unicamente) na "natureza" dos principes(na sua ineficf
cia, na sua corrupgao, etc.), mas paisa pdas "antigas leis

Caminhemos devagar, pois o terreno 6 f6rtil. Poderiamos supor que

foram os prhcfpes que fizeram as leis mds. Certo. Mas poderiamos supor
gusto o contrgrio. E em uma terceira hip6tese poderiamos supor que prin-
clpes e Zeit, forman unl dodo corrupts e ineficaz. Qualquer que fosse nossa

fdent, pp 72 e 337.
pp. 297, 114 e 369
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resposta, terfamos um novo ganho extra: as leis s5o "criadas", "feitas'
'refeitas", pelos homens, n5o sendo assim "naturais'

Sigamos, no entanto, com nossa reflexio. Optamos pda terceira hi
p6tese. As leis e os principes vivem a sua exist6ncia no campo da fortuna e
da I/frf&. Assam compreendida, vemos que a famosa autonomia(ou coma
albums preferem: o absolutismo) do principe 6 muito relative. Qualquer
que seja o principe, ele se move no quadro institucional, que Ihe da maior
ou menor liberdade, mas que Ihe recusa a liberdade total: lembremos da
Fortuna.

Continuemos o raciocinio, o diagn6stico: "as antigas leis nAo eram
boas". Se as leis s5o produtos e produtoras dos prhlcipes, das tamb6m sio
produtoras e produtos das relag6es entre principes/Brandes/povo. Po-
demos entgo dizer que s5o produtos e produtoras das aliangas politicos e,

portanto, da legitimidade e da eficgcia.
Se essas leis ngo eram boas, urge mudd-las. Novo problema se colo-

ca: "n5o houve ningu6m que tivesse sabido encontrar outras". Por que?
Ocorrem-nos algumas id6ias sabre ipso. Enumeremos: a) nenhum principe
foi virtuoso; b) nenhum principe foi afortunado; c) nenhum principe con-
seguiu unirlorflfna e Diff Z; d) os conquistadores tiveram que fazed novak
leis; e) crier novak leis = friar nova ordem; f) criar nova ordem = perino
ningu6m se sente satisfeito; e g) nio houve concordincia entre o "made de
agir" do principe e as "particularidades do tempo '

Examinemos as conex6es, includentes e/ou excludentes, destas id6i-

as. De saida eliminemos os itens a, b e c. A id6ia d maria com que Maquiavel

se detivesse e cogitasse gravemente: ai este o problema, importantissimo, e

que suscitar6 outro, tgo ou mais importante: a criagao da nova ordem.
Uma nova ordem significa desorganizar uma "situagao de poder '

uma "natureza", uma "ordem"; significa que, concomitantemente, se trata
de "encontrar", isto 6, organizar uma nova ordem. Crier um novo poder;
praticar novas aliangas e, mais do que ipso, trata-se de saber se o pair\ape
novo, criador desse novo poder, dessa nova ordem, conseguira ou n8o
unir fortuna e oirtiZ, de sorte que o seu "modo de amir" esteja de acordo
com as "particularidades do tempo" e, sobretudo, se tem ou n5o milicia
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pr6pria para dar aos novos beneficiirios confianga suficiente no novo po'
der. e aos outros, os "prqudicados", temor suficiente para que n8o conspi-
rem, e, se necessfrio, reduzi-los totalmente a importancia.

O principe que possui VirtiZ pode minimizar os efeitos da fortuna;
pode adequar-se is particularidades do tempo(conjuntura); pode fazer as
boas aliangas, isto 6, as eficazes; pode desorganizar os a7zt&os pode7"0sos e
fortalecer os a7zffgos.tacos, submetendo-os todavia a sua diregao e controle;
pode criar uma "nova ordem", pois apesar dos perigos, ele tratar6 de con-
trolar o controlfvel, localizar os perigos localizgveis e anular os anuliveis.

Pode entao, em suma, mudar "as antigas leis que ngo eram boas'
Tal principe podera "encontrar" outras leis, que deverho ser boas, ou, pele
menos, melhores. E "com as novas leis e regulamentos" que elaborar teri
tanta honda" quanto possivela um principe novo

Queira-o ou nao, o principe(mantendo uma ordem corrupta ou cri-
ando uma nova ordem), esb dianne de um problema crucial: todd poder,
todo domingo, sup6e uma orde17z, isto 6, 11111 conju71to fzrtic z/ado de frrzdffdes,

leis, zzJ"mas e a/f£z7zfzzs. Esse articulagao nio 6 aleat6ria. A "ordem" passe pelo
interior das aliangas, as quais definem as leis e as armas, pois a tradigao ja
este dada desde muito antes.

Sobre as armas falaremos mais tarde. Examinemos agora as leis.

Coloquemo-nos de acordo sobre uma questao fundamental: a leia que
estamos nos referindo nio 6 a lei moderns, a do direito positivo. Ela de-
corre da maior ou menor preponderancia do principe sobre os grandes e o

povo; depende da maior ou menor liberdade da populagao; enfim, das
tradig6es, da antiga "organizagao do poder", etc.

Retomemos a anilise de Maquiavel: 6 preciso destruir as "antigas

leis que nio eram boas", mas, e sobretudo, saber "encontrar outras". Eis o
problema central do principado novo, o n6cleo fundamental da reflex8o
de Maquiavel.

No reins de Franca, existem "infinitas constituig6es boas".'' Quaid
seriam?

pp. 285, 85 e 346.
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(...) a primeira 6 o parlamento e sua autoridade. pris quem or-
denou aquele reino, conhecendo a ambigao dos poderosos e sua
inso16ncia, e julgando necess6rio p6r-lines um freio a boca para
corrigi-los, e por outro, corhecendo o 6dio do povo co?tra os
Brandes, motivado polo meds, e querendo protege-1os, nio per '
mitiu que essa tarefa ficasse a cargo do rei, para desculp6-1o da
acusagao dos Brandes quando fayorecesse o povo, e do povo
quando favorecesse os poderosos'

Cria assam um 6rgao capaz de, "sem impopularidade para o rei(,)
diminui(r) os grander e favorece(r) os menores."'" Curioso exempla, pols

se aproxima mais da vida republicana que da monarquica. Criando um
tribunal para castigar, mas resguardando-se o direito da "grata", o princi-
pe pode copter os grupos nos deus devidos lugares. Ai est5o as boas insti-
tuig6es, isto 6, as eficazes, capazes de sustentarem uma nova ordem desde
que se tenha em mente que "nAo podem existir boas leis ai onde n5o ha
armas boas, e onde hf armas boas conv6m que existam boas leis"':;

i26 pp 285-286, fdem e £de7n.

'" p. 286, ide17z efden!.
pp. 275, 55 e 324.

90



CAPiTULO 4

A Unidade ltaliana.
o X do problema

Se olharmos para a pequena-imensa obra de Maquiavel, somos cho-
cados por um curioso estilo em que, por vezes, as solug6es s8o colocadas
antes que formalmente o problema o tenha sido; e que no corpo do texto
dada coisa tem o seu lugar exato; e que s6 ao final, quando .todos os pro '
blemas estio devidamente colocados, 6 que podemos ver que a solugao
fora colocada anteriormente

O raciocir\io ordena o processo de tal modo que, embora aparega
coma 16gico, jamais aparece coma fatal, salvo para aqueles que vem(Id-
en) o livro coma uma receita

O problema parece agora mais clara. O construtor da nova ordem
enftentarf duas esferas de problemas: a resist6ncia dos antigos poderosos

e a passividade dos novos beneficiados. A forma dos prqudicados e a ha-
queza dos beneficiados Sera condutas opostas, press6es e apoios distintos:
se os "inimigos t6m ocasigo de assaltar, fazem-no sectariamente"", pols,
sabem o que querem, o que tinham e o que perderam. Quanto aos moves
beneficigrios, incr6dulos, pois os homens "n5o acreditam na verdade das
coisas se n8o nascem de uma firme experi6ncia" e, por isso, em relagao ao

principe inovador, des "o defendem timidamente", e periclita a defesa do
proprio beneficiador.

Detenhamos diante disto: os homens sio constitutivamente incr6-

dulos? faz parte de album determinismo social esta afirmagao? Nio. Nem
determinismo, nem elements constitutive: apenas a uerff e#etliaie. Clara

pp. 265, 30 e 305
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que em uma Italia talhada e retalhada, marcada e demarcada, pecos pode-
rosos de dentro e de fora, s6 os principados hereditgrios - e assim mesmo

os de maior longevidade - podem garantir uma continuidade na "ordem
das coisas". Se os "pequenos" est5o acostumados com a opressao dos
grandes" e estes com a passividade daqueles, como esperar que de re-

pente surJa uma nova ordem, e que nessa ordem os novos beneficifrios
acreditem nell, de imediato, e morram em sua defesa?

A "natureza dos povos , varia, sendo ficil persuadi-los de uma coi-
sa, mas dificil firms-1os na persuasao."';' E assim o principe, ainda que
convencesse os hesitantes "novos adeptos", estes estariam sempre na es-

pera do que fariam os outrora poderosos. Estes, se vencerem, nio apenas
fargo voltar o curso da hist6ria, isto 6, restaurar a "antiga ordem das coi-
sas", como tamb6m punirao os ousados adeptos do derrotado. Data "in-
credulidade'

Tomemos um pouco mais de f61ego: Maquiavel este nos mostrando,
agora, que a /ei, base da order, 6 o lugar do poder. N5o 6 uma vaga "or-
dem" que interessa aos homens, mas leis parficll/ares, espec$cas. As que
definem as perdas e os lucros; as que determinam o exercicio ou a exclu-
sio do poder. As leis precisam ser testadas por "uma.Prme exper£8rzcfa" para
que deja vista a z;erdfzde das cofsas

A condigao do principe novo 6, em dltima instancia, a forma. Faga-
mo-nos claros: a lz/fema ratio, e n5o a primeira. Nio o seu uso indiscrimi-
nado mas, pelo contrfrio, seu uso seletivo, ofrftzoso

A lei prejudica/beneficia, organiza/desorganiza, enfim regula a
lula, regulando as aliangas. A VfrtiZ, aqui fundamental. Se a leia o lugar
privilegiado da luta, se a lula 6 o momento do dominic, se o domingo 6 o
conflito e suns relag6es, ou sega, o poder, a y£z"tiZ reprimindo ao mfximo a
fortuna(sem todavia anuli-la totalmente) 6 condigao de eficfcia

As leis e as armas sao, portanto, a condigao da eficacia, da legitimi-
dade, do poder.

fde7n, p. 31 e fde17z
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A questao da legitimidade e sua relagao com as forges armadas seri
tratada a parte, quando examinarmos a questao da necessidade do ex6rci-
to nacional. Examinaremos agora a questao da legitimidade ligada a es-
colha dos auxiliares.

Os discos das principados avis, eleitos Fein vontade dos deus conci

dadaos, se prende ao cato de que, ou o principe governa diretamente ou,
delega poderes a magistratura.

Se assim procede -- se delega poderes -- dependera da lealdade e da

vontade dos magistrados, principalmente em tempos dificeis:

E o principe nio teri tempo, nos perigos, de reconquistar a auto-
ridade absoluta, porque os cidad8os e os si3ditos, habituados a
seguir as ordens dos magistrados, n8o estao, naquela emerg6ncia,
para obedecer a sua.

O principe para master o seu domir\io, o seu poder deve, portanto, fazer
com que os cidad8os dependam maid do estado do que este daqueles: "um
principe prudence deve pensar uma maneira pda qual os cidadaos,.sempre

e em qualquer tipo de tempo, tenham necessidade do estado e dele".'"
Consideremos agora a interveni6ncia de quest6es como, p. ex, "evi-

tar ser odiado", "o papel das fortalezas" e da "estima". Dos perigos de ser
odiado pelos stiditos, diz Maquiavel, que "quando as quest6es externas
estio em cdma, deve recear-se que conspirem secretamente, perino de que

o prh\ape se afasta se nio se tornou odiado ou desprezado, e estando o
povo satisfeito com ele.

Se ele nio 6 odiado, diminuio perigo da conspiragao, pois etta se

apresenta sempre como libertadora, como quem "vai satisfazer o povo '
E a conspiragao 6 sempre perigosa, especialmente para o conspirador, pois
da sua parte:

i'' PP. 272, 47 e 319.
';: pp. 272, 48 e 320.

pp. 285, 84 e 344.
iden.
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(...) n6o ha senio meds, invela e a suspeigao da punigao que o
atormenta; por parte do principe existe a majestade do principa-
do, as leis, a defesa dos amigos e do estado que o resguardam: de

tal modo que,. se acrescentam a judo ipso a estima popular, im-
possivel que algu6m deja tio temer6rio para conspirar." "

E se algu6m chegar a s6-1o, tende a fracassar, pois teri que conspirar
com algu6m que sempre o podera denunciar. Amado pele povo, o prh\a-
pe pouco deve temer, mas se o povo 6 seu inimigo e o odeia, ent5o corre
s6rios riscos. Lembre-se o principe que embora sega virtuoso e tenha fortu-
na ngo este, nunca, livre do perino.

Deve o principe novo desarmar seus s6ditos? Nao, ngo deve. Alias

sempre que os encontrou desarmados, &rmou-os."ls6 Todo o problema
reside em quem deve ser armada: "uma vez que beneficies aqueles a

quem armas, podes agir mais seguramente em relagao aos outros."'" De-
sarmar os sdditos "criar6 o 6dio contra ti" ou porque revelas desconfianga

em relagao a des, ou porque pareceras covarde: "um novo principe, num
principado novo, sempre olga?zf(za) as zzrlmfzs"';; e o faz para defender-se. Se
conquistas outro estado desarmes os que te combateram; aos que te ajuda-
ram deixa-os armados e faz com que suas armas passem a ser tubs. E ngo

pense o principe que construir fortalezas o pode aludar muito. Militar-
mente, das servo de pouch valia: o inimigo pode flanquea-las e atacar o
teu territ6rio. Elas apenas "servem", e aparentemente, ao "principe que
tem mais medo dos povos do que dos estrangeiros".'" E aos prh\apes que
forem odiados pele seu povo as fortalezas "nao(...) salvam, pris nio fal-
tam nunca aos povos rebelados estrangeiros que os socorram."'" Foio que
aconteceu com a condessa de Forli bem fortificada, coisa de pouco provei-

to, pris quando o Valentino "the assaltou o estado(...) o povo, inimigo da-

fdem, pp. 85 e 345-346.
pp. 289, 93 e 353.
{dez7z.

fde/lz, p. 194 e fde/7z. Grifo nosso
pp. 291, 96 e 355.
iden, fde771 e p. 356.
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quela, se juntou ao forasteiro."''' Donde, sabiamente, concluio florentino
que: em paz, as fortalezas -- "protegendo" o prir\ape do seu povo ' aca-
bam por torn6-1o insolente, e, tanto na guerra quanto na paz, "a mellor
fortaleza que existe 6 nio ser odiado pelo povo

Ultimissimas considerag6es sobre a legitimidade. Maquiavel se per-

gunta porque os principes da Italia perderam os seus estados, e descobre
que alguns os perderam por "um defeito comum quando is armas.
veremos a questao das armas mais adiante. Alguns dos pair\apes:

(...) tiveram o povo como inimigo ou, se tiveram o povo como
amigo, nio souberam proteger-se dos grandes: porque sem estes
defeitos nio se perdem estados cortes que possam ter um ex6rcito
em campanha.

Maquiavel exorta ent8o: livrem a Italia da m5o dos bgrbaros. Para
ele, a Italia "se acha pronto e disposta a seguir uma bandeira, uma vez que

haha quem a levante."''s A hist6ria peninsular esb sempre muito tumultu-
ada, muitas "revolug6es", e parece que o espirito militar morreu

lsso nasce de que as antigas leis n8o eram boas e n&o houve nin-
gu6m que tivesse sabido encontrar outras; e nunca coisa nenhu-
ma deu tanta honra a um homem que suva com as novas leis e
regulamentos encontradas por ele.

Embora haja ai muito perigo. E ngo se diga que a culpa cape ao povo, pois
dele "6 grande a V'irt& sengo "faltassem os chefes.

O Maquiavel conhecido por n6s 6 basicamente o tutor de O Principe
E isto 6 tamb6m uma indicagao do nosso desconhecimento. E Rousseau

quem nos diz, no seu Da Co/ztrat Socfa/ oll Prilzcjpes dzt Droit Po/it q&te, que

ide771

fdezlz.

pp. 294, 107 e 363.
idetn.

pp. 297, 114 e 368.
iden, fde/7z e pp. 369.
iden, pp. 114-115 e fde/zl.
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'Maquiavel era um homem honesto e um bom cidadio". E que a oposigao
feita aos seus livros -- O PTMcfpe, os Dfsctzrsos sobre Tito I,hfo e Hist(5Ha de F/o-

rmCa - "demonstra que esse politico profundo s6 teve at6, hole leitores su-

perficiais ou corrompidos". Condui: "Fingindo dar lig6es aos reid, deu-as,
excelentes, aos povos. O P/hcfpe de Maquiave16 o livro dos repubhcanos".'"

Para a imensa maioria dos nossos contemporaneos, tais fuses soak,
como erradas, absurdas. Ele nio 6 afinal o te6rico do absolutismo? Se as-

sim 6 e se o 6 a qualquer prego, coma pode ent5o ser o te6rico da repabli-
ca, da participagao popular?

Examinando esse problema do panto de vista da unidade italiana(o

problema pratico-te6rico miximo do florentine) mica clara que 6 indissolii-
vel a relagao principe-povo postulada por Maquiavel.

A concretizagao da unidade italiana se v6 obstaculizada, segundo
ele, pda presenga de uma grande diversidade de forgas: os estados palais,

as pot6ncias europ6ias no solo peninsular(Franca, Espanha, o Imperador
da Alemanha), a fragmentagao politica dos kudos, a presenga das cidades
mercantis, etc... O quadro, verdadeiramente caleidosc6pico, torna extre-
mamente dificilo estabelecimento de uma hegemonia sobre toda a penir\'

eula. Caleidosc6pio poliltico que Maquiavel demonstra, pacientemente,
durante o decorrer da sua exposigao

A16m disso, temos que lever em consideragao a luta entre os senho-

res feudais como, p ex. as que forum travadas peso Duque de Ferrara con-
tra os venezianos(1484) e contra o Papa Julio(1510). A luta deles contra
seus sdditos: ou porque inovaram; ou porque nio souberam calcular os
efeitos dos seus atos; ou porque ngo conseguiram legitimidade; ou porque
fizeram governor os seus Estados por magstrados que acabaram por rou'
bar a autoridade deles; ou porque "maid espoliavam do que governavam
deus sdditos'

Tem maid: a presenga de estrangeiros poderosos na pen=insula se
deve, quase sempre, ao pedido dos pr6prios sdditos rebelados, quando
n5o da pr6pria vontade daqueles de conquistar. E: "a ordem das coisas 6

C)p. cif., Livro 111, Cap. VI, Editions Garnier, Paris, 1954, p. 284
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tal que, logo que um estrangeiro poderoso chegue a uma provhcia, todos
ueles que nelas sio memos poderosos Ihes deem adesao, movidos pda

invqa"140'de quem 6 o seu senhor. O chamamento ao monarca do exterior
6 uma constante: "0 Rei Luis foi levado a Italia pda ambigao dos venezia-

nos, que quiseram, por esse meio, ganhar o Estado da Lombardia."'s' Ten-
do o rei Luis fido vitorioso:

G6nova cedeu, os florentinos tomaram-se deus amigos, o mar'
qu6s de Mantua, o duque de Ferrara, Bentivoglio, a senhora de
Forli. o senhor de Faenza, de Pesaro, de Rimini, de Camerino, de
Piombino, os luqueses, os pisces e saneses - todos ]he forum ao
encontro para serem deus amigos. Os venezianos puderam entgo
considerar a temeridade da pr6pria resolugao, pois para ganhar
dois tratos de terra, na Lombardia, fizeram o rei ser\hor do tergo
da Italia '

e esse mesmo rei Luis "por querer o reino de Napoles, dividiu-o com o rei

da Espanha
A presenga do Papado nem sempre foi vista como instituigao forte,

poderosa. E como o Papado fora, durante muito tempo, fraco, os outros
senhores se descuidaram at6, que surgiu Alexandre VI, que "demonstrou
como um papa com o dinheiro e com as forgas, podia valer-se do duque
Valentino homo instrumento."'s' Sucede-the o Papa Jana, que encontrou:

"(...) a lgreja forte, tendo coda a Romania,(- -) extinguidos as ba-
rges de Roma e, anuladas as facg6es pdas investidas de Alexan-
dre. encontrou ainda o camirlho aberto para acumular dirheiro, o

que nunca fora feith antes de Alexandre.(.--) pensau(ent?o) em
conquistar Bolonha, liquidar os venezianos e explij?ar os france-
ses da Italia, e teve 6xito em todas essas empresas

S

pp. 260, 17-18 e 294.
pp. 261, 19 e 296
pp. 261, fde71z e idez7z.
Ide77t, pp. 20 e 297.
pp. 274, 52 e 323
iden, fde}7z e pp. 323-324.
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Restaria finalmente fRIar das cidades mercantis, is quais se revere
durante todd a livro. As lutas(camerciais e militares) dessas cidades com-
plicavam ainda mais o cengrio. Vejamos o caso de Veneza:

Se se consideram os progresses dos venezianos, ver-se-g que
operaram segura e gloriosamente, enquanto des mesmos fizeram
a guerra (o que se deu antes de sua atengao voltar-se para a con-
quista em terra firme). Ai, com o auxilio de genus-homens e com
a plebe armada, operaram virtuosamente, mas quando comega-
ram a combater em terra, deixaram essa yfrf a e seguiram os cos-
tumes das guerras da Italia

Ao fazerem-no comegaram sua pr6pria ruh\a: "como aconteceu em
Vaila, onde, em um s6 dia, perderam o que, em oitocentos anon, a custa de

tanto trabalho, haviam conquistado."'s'
Lutas, portanto, entre senhores feudais(Brandes e/ou pequenos),

uns contra os outros, contra seus s6ditos, contra a lgreja, contra as cidades
mercantis, contra e/ou a favor dos estrangeiros. Lukas da lgreja e das ci-
dades mercantis:

(...) e tends o papa maior autoridade no poder temporal, o paid
foi retalhado em mais estados; porque muitas das grandes cida-
des tomaram armas contra a nobreza que, antes favorecida pelo
Imperador '", as tinha oprimido. E a lgreja as favorecia para au '
mentar o seu poder temporal. Em muitas cidades os seus ada
dios se tomaram pra\apes. O resultado 6 que, tendo a Italia fica-
do quash lada em poder da lgreja e de algumas rep6blicas, e os
padres e os cidad2os destas n8o estando habituados.a manqar
armas, comegaram a aliciar mercengrios estrangeiros.

DificiHimo nesse quadro obter qualquer hegemonia e muito menos a uni-
dade.

pp. 276, 57 e 327.
fde/n, p. 137 e fdellz
da Alemanha
fde7n, fde/7z e p. 328

98



O etentolfascinio do $ol"entino. Para t,lilia !eitura de Maqttiavet

Para Maquiavel, s6 se poderia falar em unidade se fosse possivel
constituir uma consci8nc;a nzzcfona/ ffa/;ana. Ela seria uma criagao a ser reali-

zada pda concomitante constituigao do esfado {fa/{a;zo. Consci6ncia e esta-
do que s6 poderiam aparecer pda liquidagao do particularismo. A luta
contra os elementos que impedem tal unidade s6 pode ser feita pda cons-
tituigao de um ex6rcito nacional conduzido por um poder politico. O prin-
cipe, condoflferf ideologlzado, o elements capaz de arfic liar o pollo sob ajurma
de ex&'c£fo tzrzciolza/. Daia importancia da anilise das "milicias

Maquiavel diz que um principe ou se mant6m por si mesmo, desde
que necessitando, "possa, por abundincia de homers ou de dinheiro, for-
mar um ex6rcito forte"'s9; ou precise da ajuda de outr6m, dos "que nio po'
dem enfrentar o inimigo em campo aberto, precisando se refugiar por detris
dos muros da cidade e defend&la."'6' E quem se tenha conduzido bem "com

relagao aos saditos(...) seri sempre atacado com hesitagao", pris 6 dificil
atacar e vencer a quem tem "uma terra forte e ngo 6 odiado pelo povo

Essa situagao 6 mais crucial no faso dos inovadores. Estes, ou "agem

por si pr6prios", ou "dependem de outr6m". Neste caso, "para
conduzir

sua obra precisam de rogar, ou verdadeiramente podem forger".''' E o
casa de lembrar a metffora dos profetas: "os proietas arnzados" os que po '
dem forgar -- "aencel'anz", enquanto os "desarmados" -- os que s6 podem
rogar -- "fracassaram

A tese do ex6rcito nacional n5o 6, portanto, aldo que vem de fora, n5o
6 uma entre outras: ela aparece rigorosamente deduzida da anglise das for-

mas possiveis de ex6rcitos, de seus problemas, seus defeitos e saas vanta-
gens. A colocagao do problema 6 data, isto 6, trata-se de ver sabre que bases
o principe vai con.struir ou manter o seu poder: as leis e as armas

Quanto is armas: sio pr6prias, mercenarias, auxiliares, au vistas.

Maquiavel- e ele o demonstra continuamente - diz que as armas merce-
ngrias e auxiliares "s5o in6teis e perigosas". Cesar B6rgia, p. ex., temendo

a falha das tropas dos Orsini, mercen6rias, decidiu depender apenas das

pp. 272, 49 e 328
ide/n

pp. 268, 31 e 305
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suas armas e da sua Fortuna, tratando depois de enfraquecer os Orsinie os
Colonna, facg6es rivais, atraindo-lhes os genus-homens, tornando-os deus:

(...) e shes dando Brandes provis6es, e honrou-os, segundo suas
qualidades, com postos de comando e de govemo, de modo qud,
em poucos meses, a afeigao que tinham pelos partidos se extin-
guiu completamente, passando coda para o duque".'"

Apes isso, ele liquidou os Orsinie os Color\na. Conquistou a Roma-
nha, a qual estava "suleita a fracos senhores que maid espoliavam que go-
vernavam seus s6ditos". Deu-the entio "bom governo", isto 6, discipli-
nou-a. A16m disso, dissolveu a milicia infiele criou uma outra

Quem

"(...) tiver o seu estado apoiado sabre arenas mercenarias, n5o es-
tarf nunca firme, nem seguro, porque s8o desunidas, ambiciosas
sem disciplina, infi6is, insolentes para com os amigos, covardes
perante os inimigos, nio temem a Deus, nem dio f6 aos homers,
(...) na paz se 6 espoliado por das, na guerra, pelts himigos. A
razgo disso 6 que nio tem outro amor nem outra razio que as
manterham em campo, senio luna PE(inuena papa, o que nao
basta para fazer com que morram por ti

Segue-se logo a demonstragao com o que sucedeu com Felipe da
Macedonia, Muzio Sforza, seu filho Francisco, etc.

Estas tropas dio apenas lentas, tardias e precarias conquistas, mas

rapidas e espantosas perdas".'6' Relembremos o caso de Veneza, ha pouco
citado. Ainda maid: quando a Italia foi atacada por estrangeiros(por
Carlos Vlll, Luis Xll, Fernando de Arabia, etc.), que fizeram os co tdofffm£?
Trataram de diminuir a influ6ncia da infantaria, de afastar "de sie dos
soldados, o medo e a fadiga"'" evitando sempre o perino e, assim proce-
dendo, "escravizaram e infamaram a Italia".'"

pp. 267, 35 e 309
pp. 275, 55 e 326
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Quanto is auxiliares, podem ser dteis. Mas quake nunca beneficiam
a quem as solicita, "pois, se perderem, estarfs anulado, se vencerem esta-
r5s seu prisioneiro".'" E que se lembre que o

Imperador de Constantinopla, para opor'se aos seus vizinhos,
p6s dez mil turcos na Gr6cia, os quaid, tem\inada a guerra, ngo

mais quiseram partir, o que foia comego da servid8o da Gr6cia
aos infi6is

Sao, portanto, mais perigosas que as mercenfrias, pois:

(...) sio unidas e votadas inteiramente a obedi6ncia a outros
Mas as mercenarias, depois da vit6ria, precisam de maid tempo e
de mellor oportunidade para ofender-te, pols n8o constituem um
corpo perfeitamente unido e, a16m disco, foram organizadas e sio
paras por ti

Em suma, "nas tropas mercen&ias o que 6 perigoso 6 a covardia;
nas auxiliares, a VirffZ".'" Se lembrarmos que essas tropes auxiliares po'
dem ser, e freqtientemente o sao, tropes de outro principe, a advert6ncia
de Maquiavel ganha ainda mais forma. Sobre as auxiliares reveja-se a agro
do Valentino, e verifique-se que sua rama aumentou "e nunca foi t8o esti-
mado coma quando se viu que ele era senhor absoluto de suas tropas

As melhores milicias sao, fora de qualquer d6vida, as pr6prias:

compostas por cidadaos, siiditos ou servos. Veda-se o exemplo de Veneza
que apenas com os seus nobres e a plebe armada realizou prodigios,

mas

quando resolveu usar os mercengrios perdeu "em um s6 dia" o trabalho
de tito s6culos. As milicias pr6prias necessitam comando pr6prio: de um
principe cujo objetivo sega "a guerra, o seu regulamento e sua disciplina,
porque esse 6 a arte que se espera de quem comanda".'" Deve sempre
preocupar'se com esse arte e pratica-la na paz, deve

fde/7z e pp. 61 e 329
PP. 277, 61-62, fde/}z
{dem, pp. 62 e 329-330.
iden, {de?li e p. 330.
p. 278, fde/}z e fde/7z

fdent, pp. 65 e 332.
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(...) habituar o corps aos inc6modos naturais da vida em cam-
panha e aprender a natureza dos lugares, saber como surgem os
montes, coma afundam os vales, come jazem as planicies; e saber
da natureza dos rios e dos pantanos'

enfim ser um estrategista. E maid: "ler as hist6rias e considerar as agnes
das homens excelentes,(...) examinar as raz6es de suas vit6rias e derro
tas".'" Enfim ser virtuoso. Ser !im Corzdofffed fdeoZogfzada.

Sua presenga, necessiria a Italia, 6 comparada a Mois6s, Caro e Te-
seu, aqueles que souberam unir .Forflfzlzz e rfrfi. Elsa seria a situagao da-
quele que tivesse a vontade de livrar a Italia, pois:

(...) querendc-se conhecer a ylrfi de um espirito italiano, era ne-
cessirio que a Italia se reduzisse ao ponto em que se encontra
agora(...) sem chefe, sem ordem, banda, espoliada, invadida, e
que houvesse, enfim suportado toda sorte de ruh\as"."'

Que venha o redentor... mas terrestre, e n8o divine. Nio um pro@fa de-
caf'17zado, mas umjwoce condofffeH, um condoffimf ulrtlfoso. Que samba, que per
ceba, que a Italia "se ache pronta e disposta a seguir uma bandeira, uma vez
que haha queen a levante". Pois coma disse Tito Livid: "E /trsfa a gzlerra, para
aqtleles aos quad 6 }aecess6ria, e sagradas as annan quando melds reside a dmca espe-

ra7zfa" ' . Que ele venha, e que arme deus sdditos e que samba arms-los.
Maquiavel considera a situagao italiano gravissima, necessitando de

uma solugao radical. Trata-se, portanto, de p6r maas a obra. De estabele-
cer as oerdadelras aliangas, isto 6, as eOcazes. No interior(com o pave) e no
exterior. E preciso que o principe deja de tata virtuoso e samba escolher
quem 6 o verdadeiro amigo:

(...) porque $e doin poderosos vizinhos tens comegam a lutar, ou
s8o de qualidade que, vencendo um deles, tenhas a temer o ven-
cedor ou ngo. Em qualquer desses castes ser-te-g mais 6til desco-
brir-te e fazer a boa guerra, porque no pr:imeiro caso, sen8o te

: pp 279, 66 e 333.
71 !dem, fde7}z e p. 334.
'5 pp. 297, 113 e 368
7a zdem, p. 114 e zde}7z.
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descobrires, serbs sempre presa de quem vencer, com prazer e
satisfagao daquele que foi vencido, e nio tens razAo her\puma em
tua defesa, nem quem te acolha. Porque queen vence nio quer
amigos suspeitos e quem nio ajuda na adversidade; quem perde
ngo te aceitarf porque nio quiseste, com am\as na mao, correr a
mesma sorta '

Na outra hip6tese:

(...) quando os combatentes sio de qualidade tal que nio tenhas
de remer quem venga, tanto maid prudente 6 aderir; porque assim
provocargs a ruina de um com o auxilio de quem o deveria sal-
var. se fosse sfbio, e vencendo tu, o teu aliado ficarf a tua discri-
gao e 6 impossivel que nio venga sem a tua ajuda '

No entanto, o grande aliado 6 o interno, 6 o povo. E Maquiavel mos-

tra como, garantindo a paz interna e permitindo o livre desenvolvimento
de todas as atividades, nio sendo rapace, nio o saqueando, o terms do teu

lada. O principe deve usar, pris, tropas pr6prias e valorosas("nao existem
outras mais fi6is, maid verdadeiros e melhores soldados. E embora coda

um deles sega bom, todos juntos tornar-se-io melhores, quando se virem
comandados pelo seu principe e por ele honrados e bem tratados"".)

A di#culdade major d a de qtle o pollo italiano ninja nio e)istia. O que

existia era a plebe, e no mgximo o servo. Poz;o implied rz £d6ia de cfdadanfa. A
transformagao da plebe e dos servos em povo, criagao hist6rica radical
para o tempo, s6 pode ser pensada como articulagao de elementos disper-
sos. Portanto, a figura do chefe n5o 6 uma id6ia preconcebidamente abso-
lutista. A id6ia do Pair\ape, criador-organizador do povo e do Estado, de-
corre logicamente da desarticulagao, da inexist6ncia desse pr6prio povo e
desse pr6prio Estado.

E necess&io criar o povo, a nagao, para que se possa criar o Estado

A criagao do estado pda articulagao principe-povo instrumentatalizada

'8

7H
pp. 291-292, 100 e 357.
pp. 292, 101 e 358
pp. 298, 115 e 370
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pda instituigao poliltica, secundariamente militar, do ex6rcito, se faz pda
articulagao de interesses comuns: liquidagao do invasor e dos senhores
feudais.

A ttnidade italiano se jnz, em tmos praticos, peta thertagao do territ6rio

peninsular. Esse libertagaa sera jetta por iLm ex4rcito nacional. Ex6rcito politico e

poptLlar. Ex&'cite criador da cidadania e, ao ]nesnto tempo, do territ6rio nacional.
O projeto de Maqttiauel g, portanto, si?tgttlamtiente rico, pots implica concomitan-
tentellte a cl"iagiio de ttm pollo, ttlna consc{2ncia naciollal, ttln estado e tLm instrtt-

mellto espec@co para reai{ r esse criag o (a exgrcito). A jigilra do Prindpe 6, pots,
o con'etato absoltttantente necessirio de tats prelrlissas.

A criagao dense ex6rcito significa a incorporagao da plebe e do servo,

o que, por seu turno, significa a liquidagao pratica das relag6es feudais. Dei-
xam de ser plebe e servo para serem cidad8os. Cidad5os-soldados, tal como
na velma Roma. Cidadio-soldado, povo italiano. O ex6rcito passa a ser en-
tao, ao mesmo tempo, criador e reprodutor dessa consci6ncia nacional. A

nagao 6 ent5o "produzida" pelo Estado e este proprio produzido por aquela
Nio 6, portanto, um processo natural, evolutivo. Trata-se de uma interven-
gao humana. criadora. A hist6ria 6, entao, artificiale contra isso todos os po-
deres e os saberes anteriores e contemporaneos se rebelaram.

E, afinal, c07zt a qt£a7t, contra que porta ', se faz esse criagao do povo-
cidadania-liberdade-unidade? Basicamente contra os interesses feudais.

Col?z qtrem. com qtre podaes, e coho se.@zp Com o povo e a mobilizagao ideo16

gica do povo. Trata-se, portanto, de uma articulagao-mobilizagao do povo
Se Maqt.navel percebeu os limites \iltimos do seu prqeto, n5o sabemos;
mas levadas coerentemente a pratica, suas id6ias teriam resultados pr6xi-

mos ao descrito, quanto a isso n5o temos qualquer ddvida.

Esse prajeto(tanto no limite maxims, quanto no minima) seria par-
ticularmente contradit6rio em relagao aos desejos e aos interesses de um
te6rico absolutista, caso Maquiavel fosse o te6rico absolutista que tanto

proclamam.
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