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absolute dos refs, puja soberania ll)es 6 transmitida por Deus e se
encontra portanto ''fora da csfera do poder ]lumano:

Colllpreensivelmente, 6 contra Rousseau que dirige seu llaaior

esforgo crf tito, atacando, antes de nlais linda, a id6ia de soberania
popular

O povo. 6 soberano, dizem. De queen? Dele mesmo.

aparentemente, O povo 6 pois sujeito. l-l:i certamente aqu
algum equivoco, se: n5o houver um erro, porque o povo qie
co/;7a/zcia n5o 6 o mesmo quc c96e(hce. Basta pols enunciar a

proposigao gerd: '0 /)o),o d .\opera/zo ' para perceber que ela
precise de um comcntirio" (grit ado no original).

Assign se inicia X/1/6e .sz/r /a .sozrverzz//7e/d, nlosoficanlente o

mats inlportante, ao dado de Con.s/circ///on.s .rz/r /fz France, dos escritos

de Joseph de Maistre durante o perl odo 1 794-1 796, quando, refugiado

em Lausanne, desenvolveu sua interpretagao da Revolugao homo

punigao divina llecessfria a regeneragao da Franca envilecida.2

Ironicamente, o principal comentfrio que a tess da soberania popular

Ihe inspira 6 aquele mesmo que Rousseau desenvolvera enl sua c61ebre
critics da Constituigao inglesa:

tutions politiques", in

do polo autor cle maid
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:'O povo, dir:io, cxercc sua soberania por meir de sells
Rcprcscntantcs. Comegantos a vcr maid claro. O povo 6 um
sobct'ano (luc Hilo pods cxerccr sua sobcrania

A conclus5o quc bra, obviamcnte, 6 a oposta ide Rousseau.

Para este, um regime politico onde o podcr legislativo pertencc a unla

canada dc reprcscntantes cleitos n5o 6, com efeito, um regime de

soberania popular, ja quc a soberania n5o se transfers. Segue-se

portanto que para ser soberano, isto 6, para constituir um corps
politico (e n:io sc rcduzir a uma llaassa servil), o povo dove ser ele

proprio o legislador. Dc Maistrc, invocando explicitamente o texto de

Rousseau (Con//ar .Socfa/. 111. cap. 16) insists em que por essencia, a

soberania n5o pods sc limitar nem sc alienar. "f absurdo c
contradit6rio que o soberano rcconhega um superior ''. Mas a soberania

popular preconizada por Rousseau, bem coho a soberania da Nagao

proclamada no artigo 3 da Constituigao de 3 de setembro de 1791 "6

apcnas mctafisica". Retomando (scm ata-la) a concepgao hist6nco-

positiva da soberania claborada dois s6culos antes por scu coinpatriota
Jean Bodin. De Maistrc contrap6e a detestada ''metafisica" dos

1116sofos das Luzcs a soberania ;;cr//)dve/ (grifado no original) que, na

Constituig:io dc 1 7913 "este inteiranlcnte nas m5os dos representantes

c do rei, isto 6, dos rcprcsentantes eletivos c do rcprcsentante
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hereditfrio ''. Nfio deixa de ser ir6nico que o doutringrio da contra-

revolugao e da restauragao da monarquia de direito divino rejeite

homo ''metaflsica'' a concepg5o rousseauniana da soberania. Foge a

]losso escopo a an61ise da argumentagao de De Maistre, ]nas 6

oportuno notar que nio somente em f/ude sur /a soirvera//ze/d. homo

tamb6m nos outros estudos de teoria polftica em que desenvolveu sua

critica a Revolugao Francesa (notadamente Co/zi/dgrarlo/zi iz/r /a

France et Esscli sur !e principe g6nerateur des constitutions

po///fgz/esJ concentrou em Rousseau seu principal esforgo de
demoligao te6rica do pensamento politico das Luzes. Confirms-lo.

emos a prop6sito do capt tulo de £2'ude Jur /a .solve/"acne/6 consagrado
a. democracia

Para situar este texto na obra de De Maistre algumas

observag6es bibliograHicas nos parecem indispensaveis. ffude sur Za

soz/verafne/d, conforme esclarece o autor, "escrito apressadamente.

nunca foi relido". Este esclarecimento este datado de 16 de janeiro de

1815, em Sio Petersburgo, onde De Maistre permaneceria ainda maid

doin anos, antes de retornar a Franca ap6s um quarts de s6culo de

exilio. Tanto quanto pudemos apurar, o £2'z/de... s6 foi publicado na

edigao das Oezfvrei Co/np/a/es(incluindo "toda sua correspondfncia

in6dita"), preparada provavelmente por seu filho, o conde Rodolphe de

Maistre, que, em todo casa, redigiu a noticia biografica que abre a

edigao (cujas refer6ncias bibliogr6ficas ja foram indicadas em iota)

O f/ude... esb dividido em dual panes: (1) "Des origines de la

souverainet6"; (11) "De la nature de la souverainet6". A parte ll este
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m kiel ao procedimento de voltar contra o oponente deus pr6prios

argumentos, De Maistre iomega evocando, logo na abertura.do

comentArio ao texto citado

ai=ii;ix3THni iig iii:iz
Basta comparar o texto de Rousseau com o de De Maistre para
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inteiro soberano e legislador" chocava o bom-denso conservador e

contra-revolucion&io. Mas, para Rousseau, o bom denso consiste em

considerar que onde o povo n2o 6 soberano, nem portanto legislador,
simplesmente nio ha cofsa.pdb//ccz

Chamo pols rep6blica todo Estado regido por leis, qualquer
que possa ser sua forma de administragao, jf que s6 ent5o o

(Con/ra/o Socfa/, loverna e a coisa publica 6 alguma Coisa

.Repdb/ica 6 portanto para Rousseau literalmente a coisa

.pd6//ca. A coisa publica 6, conforme a ainda maid lapidar expressao

de Cicero, a cofsa do poco(res pu6/ica=res pope//f). Rousseau

fundamenta esta identificagao no panto constitutivo do corps .PO/#jco

a .soZ)erania nada mais 6 do que o compo politico, considerado em sua

atividade; considerado em sua passividade ele 6 chamado fs/ciao.

.novo designa o coletivo formado polo conjunto dos membros do

compo politico, dada um dos quais 6 um cidadio enquanto participante

da soberania e um sQdito enquanto membro do Estado. A Repablica

into 6, o corpo politico, isto 6 o povo, exerce a soberania declarando a

lei. As leis s5o ''atom da vontade gerd '', into 6, do povo todo estatuindo

sabre todo o povo".4 Qualquer autoridade que nio se conforme a

vontade gerd do corpo politico 6 desp6tica no sentido etimo16gico do

terms: 6 um senhor de escravos impondo sua vontade individual e
portanto autocrftica a um conjunto de escravos.

Sintetizamos as conclus6es do Con/ra/o Soc/a4 1, 6-7 e 11, 6
4
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A Rep(iblica, no sentido literalmente profundo de coisa publica

q

devido. Vale a pena reproduzir o arguments.

creio poder deflnir a democracia: z//l?a c/5iocjclGao (/e

honien\ .\enr .\oberari/a" (grifado no original)

Segue-se, entry aspas no original, a citagao de Rousseau
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Quando todo o poco estatui sabre todd o povo, ele cansidera
apenas a si pr6prio... Entio a materia sobre a qual se estatui 6
gerd como a vontade que estatui: 6 a este ato que chamo uma

A citagao de Rousseau segue a conclus8o de De Maistre

"0 que Rousseau chama eminentemente de /ei, 6 precisamente
aquilo que cessa de poder receber este noms" fffza& slip /a

sozfveraine/d, OP. cit., P. 465)

Qualo segredo delta refutagao tio facie? Simplesmente uma

definigao implicita de .so6eranfa oposta a de Rousseau. Explicita-a
maid adiante (p. 466)

6 impossfvel entender por asta palavra (soberania) outra
coisa sengo o poder repressor que age sabre o sdc#/o e que, ele
proprio, este colocado fora dele. Daf vem que esta palavra
sddl/o, que 6 um termo relativo, 6 estranha is rep6blicas,
porque n5o ha soberano propriamente dito numa repablica e
que n5o pode haven s6dito sem soberano, como n5o pods haver

$!ho sem pai

Filosoficamente, estamos diante de um dialogo de surdos entry o

pensamento teo16gico-tradicionalista da Contra-Revolugao e o

pensamento das Luzes. Para aquele, a soberania 6 poder de reprimir o

sQdito. Esb colorado, para tanto(isto 6, para efetivamente reprimir)

hors de lui"(fora deli, entendamos, fora do alcance e do controls do
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sadito). Dirt mats adiante (p- 467) que "a soberania nasce no
momento cm que o soberano comega a n8o ser /odo o .poco e... se

reforga na medida em que 6 menos /odo o ./20vo ''. Rousseau parte 'ao

Co z//afn. exatamente desta constatagao ("L'jlomme est n6 libre. et

partout il est dams les fern") mas recuse-se a reduzir o Direito ao rata

e portanto a erigir o don flzfo dos homens uns sabre os outros em
\-obe/anna, into 6, en] autoridade legitima.

Fuairiamos ao terra do presente exams da evolugao semdntica e

conceptual da palavra ck/7?0cracia se nos langassemos na J.
discussao

dos fundamentos filos6ficos Oltimos das posig6es respectivas de

Rousseau e de De Maistre. Vale entretanto notar que quando este,

apoiando-se na /e/ra da concepgao rousse 1 1 . .. 1 4 nla.: .u% #\ n

auniana de democracia

(=forma de governo) violejlta-the o espirito (s6 6 legislator leet nno a

soberania popular), este contribuindo para modernizar o significado

do termo. Com efeito, quando falamos hole em democracia,

utilizamos o terms num sentido mais pr6ximo ao de De Malstre:

soberania popular homo sentido dominante, governo popular coma
sentido menos precise, isto 6, n5o no sentido de que todd o povo

governs todo o povo, mas no de que o povo elegy os governantes e os

controla enquanto opiniao publica. De Maistre n5o nega de
maneira

absolute a possibilidade de uin governs repub/fcano, cull "principio

constitutive" (e aqui sua definigao converge com a de Rousseau) 6 o

l:\:l:l$E:l:H£T :l :g
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acoJnpanhado de alguln grau de soberania, isto 6, coergao exercida

pda "forma publica" (que ele trata colllo equivalence a soberania),5 de

tal sorte que, quando maior for o grau de soberania=coergao, ]nenos

republicano serf o regime de um pals. N8o deixa de ser paradoxal o

elogio que, neste sentido, nosso paladino da Contra-Revolugao e da
Moilarquia de Direito Divine dirige a Repablica:

"Un peuple r6publicain 6tant done un peuple moms aouvern6

(entenda-se, memos reprimido) qu'un autre, on coilgoit que
I'action de la sot.iverainet6 doit 6tre supp166e par I'esprit public,
en sorta que, moms un peuple a de sagacit6 pour apercevoir ce
quiest bon, et de vertu pour s'y porter de lui-meme, molds il est
fait pour la r6publique" (ib., P. 468)

Mas ''a forlnagao e a duragao do espfrito de associagao s5o
difTceis" o governs republicano convdib s6 aos povos llluito pequenos

(PP. 468-469). Novamente enconLramos o lugar-comum de que a

viabilidade da democracia (ou repablica, ila terminologia pouch

cuidadosa de De Maistre) esb na Fazio inversa do tamanllo do povo.

Madison, para o qual, homo vim6s, o governo dos representantes do

povo(-repablica) preserva o canter "popular" das instituiQ6es

political sem incorrer nos vfcios do facciosismo deixa clara, em artiga
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posterior clo ./7ederc///.s/, que s6 a representagao rompe os limites
estreitos da democracia:

nulla democracia o povo se re(lne e exerce o governs em

pessoa: Roma repablica... por seus representantes
e agentes

t . . n ..

Um£l democracia, por conseguinte, estari confinada a um lugar

pequeno. Uma rcptltblica pods se estender a uma larva regilio

2. O PENSAMENTO CONTRA-REVOLUCIONAR10 E A

DIFERENCIAgAo ENTRE DEMOCRACIA E LIBERALISMO
NO FINAL DO S£CULO XVlll

O lugar do lugar-comum 6 na argumentagao do toto e do
mediocre. Quando por6ill constatamos que um lugar-conlum coho a

relagao inversanlente proportional entre o tamanho do povo e a
viabilidade da democracia 6 retonlado por praticamente todos os

doutrinirios politicos importantes do s6culo XVlll, into 6, quando

aparece fora do lugar (anibal, quell tem espirito e culture lara

raciocina na base de lugares-comuns), ]aa de haver uina razio forte

que explique a aparente banalidade do repetido argumento. A nlais

evidente 6 a ambigtiidade 6tico-politica dos ide61ogos das Luzes
diante do termo "democracia". Todos rcconhecem-the o valor

positivo: coho n5o simpatizar, em principio ao menos, com o
principio do auto-governo? Mas tanab6m todos consideram-na

c01110

r ..I):

realizdvel apenas em situagao de laborat6rio (no "rochedo tniserfvel

Madison, artigo n ' 1 4, 1oc.cit., P. 60
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de que raja De Jaucourt, isto 6, em micro-conlunidades marginais

relativanlente ils nag6es modemas) ou colno ucla bela utopia (o "povo
de deuses" de Rousseau)

Atrfs desta ambigtiidade maid evidente ]li outra, que a

Sociologia germanica tematizaria, maid tardy, na oposig5o

comunidade/sociedade (GenleijlschafUGesellschaft), mas que, desde

a Antigtiidade, os pensadores politicos havianl enfrentado ao

perguntar qual a virtude pr6pria de coda forma de governs (ou

poder). Designamo-la atuahllente pena expressao "espfrito de
cidadania". E evidente quc a democracia, entendida ella seu sentido

forte de auto-govemo, exide cidadios virtuosos (como diriamos hole

autre n6s: exide utica na Polltica). Exide espirito ptiblico de todos e

de coda um. Tal exig6ncia, justallaente, 6 relacionada, pelos

pensadores do s6culo XVlll, ao talllanho do povo.

Sintomaticamente, n5o s5o os levolucionarios, n5o 6 nem Rousseau

Dena Robespierre, e sim De Maistre e Madison, que vinculanl dais

diretamente a determinagfio quantitativa do povo a qualidade de seu

espfrito .p6blico. Vimos, cone efeito, que De Maistre considers

evidente a regra de que a probabilidade de vig6ncia do espfrito
pablico 6 inversamente proporcional no n6nlero de cidad5os. Para

Madison, entretanto, evidente 6 a regra oliosta: o espirito p6blico

cncolltra melhores condig6es de vig6ncia puma vasta populag5o

distribufda por um largo territ6rio, em due as tend6ncias facciosas se

neutralizam lulaas is outras e o mccanismo da reprcsentagao pernlite

sclecionar os melhores cidad:ios para as fung6es governamentais
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(quc no 16xico dos federalistas inclui tanto o poder de legislar quanto
o de administrar)

Obviamente, nenhuma das duas posig6es 6 sociologicamente

neutra. Ao restringir o espirito pablico aos povos pequenos, De

Maistre queria confirmar a necessidade de uin regime coercitivo (a

monarquia de direito diviilo) para os povos Brandes. Ao restringi-lo

aos povos Brandes, Madison pretendia provar a necessidade de um
Estado federal sobrepondo-se is pretens6es autonomistas dos

partidarios de uma Confederagao frouxa. No artigo n ' 14 do
Fedora/f.\r, retoma a distingao entre repablica e deinocracia formulada

no artigo n ' 1 0, para defender o principio do governo popular contra

o artifTcio de albums consagrados autores cujos escritos t&m
exercido notfvel inflt.t6ncia na formagao do moderno paradigma

de opini6es politicos. Por serem s(tditos de monarqutas,
absolutas OU limitadas, tentaram acentuar as vantagens e
obscurccer os males deltas formal, colocando-as em

confronto

com os vicios e defeitos da forma republicana e criticando
como exemplos desta as turbulentas democracias da antiga'.
Gr6cia e da moderna Italia. Debaixo desta confus5o de Domes,
foi tarefa f aol transferir para um? rep(tblica observag6es

aplicaveis apcnas a uma democracia '

A I)rincipal destas observac6es 6, coho de costume, a de que a

repablica s6 poderia funcioilar ein escala micro-politico. Por trfs delta

restrig5o a primeira vista meranlente quantitative, perfila-se

Madison, loc. cit., P. 60
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entretanto, uma desquali,nicagao: os micro-Estados da antiga Gr6cia e

da modcrna ltiilia viviam na turbulCncia das facg6es. Com ucla clareza

que I'altars a sous epfgonos, Madison rejeita, por conseguinte, a

democracia em noble da reptlblica, isto 6, rqeita o governo do povo

en] Home do governs dos representantes do povo. Inscreve-se assam

entry os fundadores da tradigao liberal, aquela mesma que, contra
Montesquieu e o pallamentarismo britanico, Rousseau denuJlciara

insistindo em que a Vontade Gerd n5o se representa.

A discuss5o em togo da categoria ga r(pre.sen/a(do .po//7/ca

deixa claro o carfter centrista das concepg6es de Madison e portanto

dos federalistas norte-americanos no cengrio ideo16gico do Hind do

s6culo XVJll, polarizado enlre jacobino-rousseauistas revolucioniirios

e monarquistas contra-revoluciondrios. Flerdeiros e continuadores da

mats caracterfstica instituigao politico da ex-metr6pole britanica, a

representagao legislativa, os federalistas norte-americanos depuraram-

na de seus restos feudais (a Cdmara dos Lordes) e da monarquia para

funder o regime que na terminologia atual classiHicamos homo

presidencialismo ]ibelal-democritico. Juntamente com a geparagao:

lnterpenetragao e controle recfproco dos poderes, a categoria da

representag5o constituio princfpio institucional fundamental e

portanto caracteristico clo liberalismo. Compreende-se assam que tenha

fido rejeilada tanto pecos contra-revolucionirios (para os quais o

pnncipio gerador" da order social 6 a soberania de direito divillo)

coma para os revolucionirios (para os quads a soberania popular d una

e intransferfvel). Assim, para De Maistre, a nogio de represenlag5a
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politica sequer pode ser nevada a s6rio. Vimos, com efeito, que abre o
frz/de s-lfr /a sollverainerd ironizando o principio de que o povo exerce

a soberania atrav6s de deus representantes. E soberano gue/n exerce a

soberania, na Repablica Francesa algunaas centenas de deputados e

n&o duas dezenas de milh6es de individuos

Se na rqeig5o da representagao, considerada homo mora

impostura ou ilusao, o pensanlento contra-revolucionario de De

Maistre aproxima-se do pensamento revolucionario de Rousseau (que

tamb6m a re.jeita, mas por raz6es opostas) e op6e-se ao pensamento

liberal, aproxima-se do liberalismo na questao da justiga,

distanciando-se do pensamento democrgtico. O argumento 6 clfssico:

a justiga, nas democracias "6 ora fraca, ora apaixonada...". Ngo
apresenta "aquela marcha cdma e impassivel que vemos nomalmente

na monarquia ''. Com a agravante, para um nobre contra-

revolucion&io homo nosso autor, de que

8

a puniggo de um culpado ou acusado ilustre constituindo um
verdadeiro Bozo para a p/ebe (grifado na original), que se
consola assam da inevitfvel superioridade da aristocracla, a
opiniao publica favorece poderosamente estas esp6cies de
julgamentos..

Ngo ha homo negar, com efeito, deixando de lado o aristocrftico

desd6m de De Maistre peta "plebe", que seu arguments contra a

justiga democratica (que no sentido rigoroso do termo 6 aquela

8 De Maistre, op. cit., PP. 311-312
9 ib., P. 469.
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aplicada polos tribunais populares) 6 partilhado peso pensamenta

liberal. E not6rio, com efeito, que o Poder Judiciario, colatrariamente

ao Legislativo e ao Executive, n5o 6 exercido por mandatirios e
representantes eleitos pelos cidadaos, nem nos Estados Unidos, com

suds paradigmaticas instituig6es liberais, clem nos regimes politicos

republicanos ou monarquico-constitucionais europeus, nem tampouco

nos que, nas outras regimes do planeta, se inspiraram naquele ou

nestes. A regra liberal 6 de que o Poder Judicifrio sega exercido por

funcionfrios especializados, desde a base local al6 a capula, isto 6, a

Corte Supreina de Justiga, cujos integrantes sio normalmente

escolhidos pda capula dos dots outros poderes. Exceg6es, homo os

tribunals do jiri, enquadrain-se na regra (mesmo porque a Qltima

palavra pertence sempre a Corte Supreina). A jusliHlcagao liberal para

excluir o Judicifrio do julgamento do sufragio universal 6, no
essencial, a nlesma que a dos defensores da monarquia absoluta de

Direito Divino como nosso De Maistre; variarf apenas a ret6rica, a de

De Maistre sendo mais sincera e veraz que a de muitos ]iberais=

:0 magistrado (na democracia) nio 6 superior o bastante ao

cidadao; parece mats um frbitro do que um juiz (...): sua forma
vem da ades&o de sous iguais, porque n5o ha soberano ou o
soberano n5o o 6 o bastante ''. ''

Se em vez de "superior" dissermos "independente '', e se em vez

de soberanfa do nzagli/ratio(que para De Maistre constitui uma

lo ib., p. 471
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delegagao da soberania do Rei) dissermos iznpdrio da /el, qualquer
liberal assumiria homo suas as palavras do ide61ogo da Restauragao

monarquica. Com a diferenga que este, utilizando os termos em
sentido rigoroso, identifica justiga democrgtica a tribunal d6 povo,

enquanto que os liberals julgam "em noms do povo", mas restnngem

o julgamento do povo aos tribunais do jiri.

Longe de provar que De Maistre tem razio contra Rousseau,

asta critica da justiga democrftica confirma a coer6ncia te6rica da

arquitetura conceptual do Con/ra/o Social. Vale lembrar que Rousseau

reconhece apenas dais poderes: legislar e executar as leis.(O pr6prio

Montesquieu, geralmente considerado homo o te6rico da tripartigao

dos poderes do Estado, distingue a "puissance 16gislative", a

puissance ex6cutrice des choses qui dependent du droit des gens" e a

puissance ex6cutrice de cellos qui dependent du droit civil"
chamando a esta iltima "puissance de juger" (Zspfriro das Eels, XI,

6). Dais destes tr6s poderes sgo portanto execufivos. De rata, o que 6

vulgar senio executor as leis?). E portanto evidence que, pertencendo o

exercicio da justiga, no sistema de Rousseau, a esfera governamental

(=executiva), os tribunais do povo configuram uma forma
democratica de governs, que ele considera vifvel, no sentido rigoroso

do terms, apenas para um povo de deuses. Mais uma vez, por
conseguinte, De Maistre se engana de interlocutor ao imputar
doutrina de Rousseau o seguinte paradoxo:
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Em gcral, ajustiga scmprc 6 h'aca nas dctnocracias quando cla
cha solit£iria c semi)rc cruel ou irrcllctida ("6tourdic '')

quando sc apoia no povo '

Serif cntretanto fair num pedantisnlo hermcn&utico reduzir o
significado da crftica de De Maistre a democracia a inconsist6ncia

te6rica de sua pletcnsa rel'utagiio dc Roussettu. Atrav6s de Rousseau,

criticava sobrett.ido a democracia cm ato na Rcvolug5o Francesa.

Embora nos oferega um Rousseau dcsfigurado, sua vis:io da

dcmocracia 6 contenlporanea de set,i tempo c ncsta medida,

anunciadora do valor sem6ntico que este id6ia adquirir:i no sect.ilo

scguinte, notadamente a partir da publicag£io, cm 1835, dc .Da

ch//zoc/-ac/cz /?a ,4//7d/"/ca de Alexis de Tocqueville. Anuncia-o:

obviamente, homo c//?//-l,a/or 6tico-politico, mas, na dia16tica das
id6ias, ao se tornar o valor ncgativo universal da contra-rcvolug£io, a
denlocracia se tornaria -- condo mats tardy o socialismo -- o valor

positivo universal da lcvolugiio.

E de registrar, ncste scntido, quc a sistem:inca rccusa dc lever

em conte a crucial dusting:io do (l:o/?//a/o .9)c/a/ cntrc o poder

sobcrano de legislar, atributo inalieniivel c imprescritivel do corpo
politico e o ])oder delivado de exccutar (=govcrnar, .vulgar, into 6,
aplicar a lei) se exprime. no 16xico dc Dc Maistrc, pda correspondents

recusa dc distinguir conceptualnlente lq)if/)//ca (para Rousseau. todo

regime ]egitimo, cm quc a coisa publica 6 a coisa cjo povo porque o

povo 6 soberano) dc de/170c/ac'/a (governs impossiveljllente divine)

De Maistre, ib., p. 472
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Reitera expressamente etta voluntAria confusao nas paginas Hinais da

capitulo consagrado a democracia:

sentido '
12

Por trig delta confusao conceptual(relativamente a Rousseau)

este, insistamos, um emprego maid moderno do termo democracia

Para De Maistre, com efeito, democracia 6 o regime onde o povo e

soberano. Como negar que foi este o sentido do termo que se impos

nos doin s6culos seguintes e n8o aquele em que o emprega Rousseau/

Deixamos em aberto a questao de funds, que pertence a

Filosofia Politico "stricto sensu" e ngo a Hist6ria das Id6ias Politicos:

se o maior paradoxo politico de nosso tempo 6 o de que todos se

consideram democratas, isto 6, consideram a democracia como um

valor universal e no entanto, em parte alguma se pode dizer, no

sentido rigoroso do terms, que o povo governe (nem mesmo que

exerga a soberania, ja que a exercem politicos profissionais), n2o sana

o cano de concordar com Rousseau em que 6 uma forma de governo

para um poco de deuses? De qualquer modo, os que hoje a exaltam

coma um va/or universal reconhecem implicitamente que f apenas um

valor, into d, que ndo 6 unla realidade politico-institutional.

De Maistre, ib., p. 482
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