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ETICA E POL(TICk PRESSUPOSTOS PARA CIENCIA

Prof. Dr. Roberto Romano (UNICAMP)

As f regiléntes discussOes sobre a Mica, realiza-
das em versos recantos do Pars, mostram uma
preocupecão legftima. Mas o prOprio fato de sua
existencla evil:Janda algo estar ecedor. "Nada Igor,
disse um dia Horkheimer, do que alguém mergu-
Ihado na massa, gritando... contra a massa". Nada
pior, glosarfarnos, do que pessoas imersas em
certa ca, esbravejando contra etas mesmas. Te-
mos Indfcios e provas: vivemos num clime valora-
tivo bastante marcado pelas relagOes de favor,
desde o nfvel famNiar ate as mais altas esferas
estatais. Esta 6 a nossa (Rica. No Brasil, a deter-
minacão universal dos direitos humanos 6 quase
inexistente. Favor e vioancia. Trazemos na came

na alma as marcas contraditOrias do pior servi-
lismo e da mais ensandecida agressividade. Nunca
sabemos a hors em que o nosso pr6ximo ira nos
matar "gratuitamente", ou quando ale nos adularit
visando pedir-nos algum servico.

Poder-se-ia afirmar: trata-se de fenOmeno hu-
man universal. Conhecemos os tratados antigos

modernos sobre a lisonja e a tirania, freqUenta-
mos Platão, Arist6teles, Plutarco, Seneca, Maquia-
vel, Espinosa, Montaigne, Francis Bacon, Heidegger

tantos outros, o bastante para conhecer os
danos que a natureza dupla do pretenso animal
racional pode causar, quando movido polo medo
ou pela esperanca. 0 Direito, o Estado, a Igreja,
enfim, as instituicOes de carater disciplinador foram
previstas para isto: domar o lobo adormecido em

Sabemos que etas visam conter a fbria da
hiena que tamb6m habita sob nossa pale. As regras
jurfdicas foram ideadas sobretudo contra os hip6-
critas. Estes sào lobos e hienas, mas, como veihas
raposas, apresentam - se enquanto mansos cordei-
ros.

No SobrInho de Rameau, o filesofo das luzes
por excelência, Diderot, descreve esse estado de

alma que perpassa todo o reino animalesco do
espfrito, especiaknente o mundo estranho dos inte-
lectuais. "No interior da natureza, todas as esp6-
cies se devoram; todas as condigOes se devoram
na sociedade. Nos justigamos uns aos outros, sem
que a lei se intrometa". Estado da natureza, estado
social: ambos prolongam a vloiência. No primeiro
ela 6 insensivel e necessaria. No segundo ela
consciente e hip6crita. Corn cinismo lucido, afirma
o SobrInho do grande mbsico no didlogo de Diderot:
"Quando digo vicioso, 6 para usar a vossa lingua;
pois entrarfamos num acordo, talvez, e poderia
ocorrer que v6s chamisseis vfcio o qua eu chamo
virtude, e virtude, o que eu chamo viola".

Na vide natural, os sores se devoram pars conti-
nuar vivendo. Na sociedade, a comilamga 6 mais
cruel, pois nito ocorre apenas no campo somatico.
A violetncia esti na ponta da lingua, garra mais
letffera do que as unhas. Flexivel, ela se volts,
ao mesmo tempo, pars tudo e todos. J6 o drama-
turgo e poeta Racine, na trilha de tantos outros,
como Shakespeare, utilizou a onomatopeia para
descrever a lingua humans. Trata-se da Ultima
cena de Andr6maca. Orestes enxerga Hermione
tentando proteger seu inimigo, Pirro. Ela jogs contra
ale olhares ameagadores. Pergunta-se o her6i:
"Quels Onions, quels serpente traine-t-elle aprbs
soi? H6 bien1 Fines d'enfer, vos mains sont-elles
prates? Pour qui, sootces serpents qui sifflent
sur vos tides?". 0 chiado horrendo, o coley
sugerido no cicioso discurso, tudo isto recolhe
a fala das paixOes e do mando.

Os "superiores" humans encontram na lingua
a forma mais sun( de assassinato reciproco. Volta-
mos ao SobrInho de Rameau: "Parecernos, alegres,
mas, no fundo, temos pêssimo humor e grande
apatite. Lobos são menos esfaimados; tigres, me-
nos crubis. Devoramos como lobos, quando a terra

• Texto apresentado no I Seminario de Pesquisa do Centro de Educacao e CiOncias Flumanas — UFS — abril/1992.

1 "Quaffs demOnios, serpentes, ela arrasta consign? Pots beml Fahos do Inferno, vossas rnitos estao prontas?
Por que sao essas serpentes que assobiam sabre vossas cabecas?"
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cobriu-se durante longo tempo de neve. Estraga-
lhamos como tigres tudo o que 6 bem sucedido".
0 Verdadeiro, o Belo, o Bem, no singular e corn
rnalasculas, s8o apenas desculpas, impiedosas
mentiras que usamos para nos enganar. Numa
linguagem posterior, ales constituem universidades
abstratas, s6 Ievadas a seri° pelos tolos ou pelos
mais pervertidos, os quais as utilizavam para engo-
do absoluto.

Quando ougo pessoas falando sobre "a" 'Rica,
lembro-me do SobrInho de Rameau corn sua ad-
vertancia perfeitamente sadia: "Num assunto tio
variivel quanto o dos costumes, nada 6 absoluta-
mente verdadeiro ou falso, a nä° ser o seguinte:

preciso que sejamos o que o interesse quer
que n6s sejamos. Born ou mau, sabio ou louco,
decente ou ridiculo, honesto ou vicioso". Arengar
sobre valores, pensando que se esti agindo bem,
Hilo garante nada sobre a boa interigdo do sujeito
retdrico. Em nossa vida (Rica, agora brasileira,
a inflagdo do moralismo, os apelos as formas
retas (descritas pebs fil6sofos normativos) apenas
nos indicam desconfianga nestes discursos. A figu-
ra de quem levanta a mascara da corrupgão em
todos os cantos e setores, 6 apenas o truque
mais sutil, o jeito astuto de govemar pessoas,
dizendo algo e fazendo exato o contrdrio.*

"Num assunto Mc) vanity& quanto o dos costu-
mes", diz o Sobrinho. Verdade antiga como o
ceticismo, sombra que sempre surge na busca
da co-existdricia politica. Nas leis, sobretudo: se
nAo ha discurso verdadeiro em absoluto, como
garantir obedidncia de todos as regras, atenuando
a guerra sem descanso? Resposta imediata: a
forga, fundamento e garantia do direito. Entre Dide-
rot e Hobbes, a *Ana a fina, fragil. Tambdm

multo pequena a distancia entre as teses do
Levisti e as de Pascal. As variagOes das leis
e dos costumes pelo mundo, "suas contradig6es,
inconsistancias do ponto de vista racional e juridico,
sua submissão ao capricho o acaso, els o que
se apresenta a Pascal a cada vez que ele deseja
definir a sociedade humana. Urn s6 princfpio de
unidade neste caos: a forga. Conhecemos a famosa
f rase pascalina. "NAo podendo executar o justo
enquanto forte, fizemos corn que o forte fosse
jUst0'. A pretensa justiga, nas sociedades huma-
nas, 6 apenas a mascara da potancia bruta, como
a virtude era nos individuos o mascaramento dos

•

apetites. Alert disto, Pascal acrescenta a forga,
a imagine*, ou 'opini5.o', elemento acessOrb, uma
vez que '6 a forga que faz a opinlAo'. Ademais,

'Imperio fundado sobre a opinião e a imaginagdo
reins pouco temp... o da forga reina sempre' (cf.
Benichou, Paul: Morales du Grande Mole).

A forga pura, entretanto, nAo funciona sempre
no jogo do poder. Como jA mencionei, a palavra
aduladora 6 o seu mecanismo espiritual. Se dirigida
pelos governantes aos govemantes, ocorre a corn-
pieta falta de civismo, a servidâo voluntaria. Se
enderegada pelos governantes aos süditos, rege
a demagogia tirAnica, o despotismo da propaganda.
Nas suas anotagOes sobre as Morale de Plutarco,
Racine acrescentou algumas f rases do Coned's",
obra fundamental de Baltasar Castiglione. Citemos
o trecho como Racine o copiou, em italiano: "Si

trovato tra gli antichi sapient' chi ha scritto
libri in qual modo possa l'uomo conoscere it vero
amico dall'adulatore: mas questo che giova, se
molt!, anzi Infiniti son quelii che manifestamente
compreendono esser adulatl, e pur amano chi gli
adula, e hanno in odio chi dice [or II vertt?" (Pidiade,
Oeuvres Diverses de Racine, p. 940).4

Mestres e submetidos adulam-se mutuamente.
Ambos vendem a imagem idealista e mentirosa
do seu outro determinado. Sem essa pervesrto
radical inexistiria poder. Este Oltimo ream o mono-
p6lio da forga ffsica, o monop011o da gestdo do
excedente econ6mico (impostos, taxas, etc.) e o
monop011o da ordem jurfdlca. Mas sem "opinido",
como diria o fil6sofo de tipo platOnico, ao contrdrb
do que diz Pascal, impossfvel o mando. 0 medo

a esperanga, vividos imaginariamente, movem
os humans ngto bafejados polo saber.

A auto-imagem excedente, por sua vez, exige
um Outro, o inimigo, ser inferior, perigoso, vii.
Quando se produz este adversdrio no piano dos
povos, temos o chauvinismo, estreito sentido de
nacionalidade. Quando isto surge nas Igrejas, tes-
temunhamos as guerras contra a heresia (sempre

Outro ES o herege), as fogueiras etc. Quando
isto citi-se no campo ideolOgico, explodem os pro-
cessos corn os de Moscou, a queima de livros
como na Alemanha nazista, anunciando a combus-
id° dos corpos estranhos a "sadia" raga, a sa6de
partiddria. Surgem as politicas de coragdes e men-
tes.

Hoje, entramos numa cruzada pela moral em
nosso Pais. Julgo importante apontar alguns tragos

Elias Caned, em seu laddo Massa e Poder mostra we um modo de exercer o mando, 6 assumlr sistematIcamente
papal de desmascarrt tabs os semelhantes. A cultural humana, o convfvb no seu intedor, exigem paptils
mdscanes. Cuem se perrnIte dzer tudo, desamando o pr6xlmo, usa de uma violenda haudIta. Como dlz

urn pcets, citado por AntOnto Undd° de Mello e Souza, em Tese e Antltese, no cepftulo htltulado
VIngence: 'quando tudo fd dito, nAo pcodemos mats pedlr perdlicf. Sem perdSo, knpossfvel con-vIver. 0 Inferno
tome-se o outro.

2 Frases male Importantes: ato Infinitos os que desejam ser adulados, amam quern os Ilsonjeie, odeiam quem
Ihes diz a verdade—.
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verdadeiramente eticos em nossa formacdo polfti-
ca, em termos hist6ricos. He unanimidade no juizo:
entre n6s, a res publica confunde-se corn o privado

vice-versa. Os que deveriam apenas administrar
os bens da populagdo como urn todo, julgam-se
donos de recursos materials e humanos. Clara
situagão desp6tica. Jd Bodin, em conhecida frase,
explicava a diferenca especffica do regime tirdnico.
Nele, o "Principe ust os bens dos siklitos como
se fossem prOprios". Podemos repetir: semelhante
destino e universal. 0 fenerneno da Indistingdo
entre os pianos ocorre nos parses industrializados

retr6grados, nos democraticos e nos ditatorials.
Sob o nome generic° de corrupgdo etica, ele tem
sido observado sob os mais variados prismas.

Ocorre, entretanto, que, para combater essa
forma lamentdvel de domtnio, precisamos encontrar
a genese especifica que a define, ern cada forma
social determinada. No caso brasileiro, muitas ten-
tativas foram feitas para elucidar tamanho abuso
do p6blico pelos individuos e grupos prlvados. Va-
ler-me-ei das teses expostas por Maria Sylvia
de Carvalho Franco, em seu jd classic° livro sobre
a estrutura social brasileira e a genese do Estado
entre rids. Ref iro- me particularmente ao livro Ho-
mens Llvres na Ordem Escravocrata, corn especial
atencdo aos capftulos est rategicos: "Pat rimOnio es-
t_ tal e propriedade privada" e "As pelas do pas-
sado'..

Hoje constatamos a pentiria de recursos pObli-
cos, e a sua utilizack para alvos particulares.
Os dois !tens brotam da miseria geral, sentida
em todo o Pats. Algo identico ocorre no seculo
XIX. Situagdo brasileira nas primeiras decadas da-
quele seculo: na economia, estagnacdo geral, mes-
mo no Sul, onde crescia a nova riqueza, o cafe.
Ocorre tambem a estabilizacdo das tarifas de im-
portagão a urn baixo nivel, privando o Estado de
sua major fonte de arrecadagão, e tambem one-
rando o produtor brasileiro, transformando-se parte
de seus lucros em meios para o governo.

Desse modo, como estabelecer - num pats
de gandeza continental — urn governo centralizado
e eficiente? De qual fonte retirar meios para montar
a mdquina do Estado? Foi tentada a via dos em-
prestimos externos, mas corn &Aces prOprios
polttica internacional, dominada pelos interesses
imperiais britanicos. A segunda via, foi a de melho-
rar a arrecadacdo interna. Em 1934, o aparelho
tributdrio brasileiro acabou de se constituir. Foram
tomadas providencias para racionalizar as financas
pOblicas.

Um element° visado por excelencia, foi o agente
fiscal. Para garantir sua fidelidade ao publico, ima-
ginou-se compensacão pecunidria pelo born de-
sempenho.

A partir de 1840, foi-se consolidando urn governo
centralizador, discriminando as rendas pOblicas em
detriment° das Provfncias e dos Municfpios. Diga-

se de passagem: em prejufzo sobretudo destes
Oltimos. Observa-se uma clara expropriagdo das
agencias intermedidrias do governo, deixando-as
na dependencia do poder central. Ocorre que o
funciondrio fiscal, por mais bem aquinhoado que
fosse, do ponto de vist•monetario, tinha corn

Rio de Janeiro uma relack de distancia e estra-
nheza. Ji o oposto ocorria nos vfnculos entre
ele e a sociedade local. Nela, ele era "alguem",
dela sofria press6es diretas. Os seus atos, junto
corn os dos representantes dos municfpios, orienta-
vam-se preponderantemente pelos valores ou inte-
resses a que os agentes do governo estavam
imediatamente presos. Existiam regras abstratas
e universals, mas etas eram dilufdas pelas press6es
de comunidades polfticas mfnimas, os municfpios
— corn seus "homens de bem", ricos fazendeiros
etc. — os quais, face a concentragao do mando,
no piano nacional, s6 podiam reforgar formas ndo
universalizdveis de recursos para o que era public°,
mas local. 0 municlpio tern tarefas pr6prias. E

funciondrio do fisco dove, teoricamente, priorizar
os interesses de seu empregador longfnquo e abs-
trato: o Estado nacional. Assim, temos os primeiros
Obices na constituigão pOblica do fisco. 0 servidor
priblico possui vfnculos com o ambiente em que
vive. Estes vfnculos ndo sdo compensados por
uma atitude profissional. Tudo isto leva o use
de normas e regulamentos para o terreno do con-
suetudindro, o piano dos costumes. Est. mos em
plena Mica estatal brasileira, nao em abstrato,
mas em seu nascedouro perverso.

A penaria de recursos, diga-se, abrange todas
as instancias administrativas. Isto form ao mesmo
tempo, as medidas mencionadas de racionalizacdo
administrativa, e as impede. Maria Sylvia dd urn
exemplo estrategico: em plena "civilizagdo do ca-
fe", em Guaratinguetd, onde reina o fausto e a
riqueza, a cidade a se) urn aglomerado de ruas

largos mal cuidados. Para se construir um cemi-
tad°, foi preciso quase urn seculo. Aguas, esgotos,
teatro, iluminacão, transportes, mercado, matadou
ro, tambem levam um seculo para serem instala-
dos. E Isto, s6 ocorreu com o alargamento das
atribuic6es das Camara Municipals, e a modi fica-
gdo das prdticas financeiras.

Durante todo esse period°, os municfpios estlio
na penaria. As quelxas sobre os servigos rid°
realizados sdo mais do que freq0entes. Diante
dessa real impossibilidade de atender aos requisitos
mfnimos da cidade, os poderes municipals tentam
ampliar as rendas pOblicas legalmente. 0 crivo
do imposto, afirma a autora, descaracteriza o con-
tribuinte, ao incidir sobre categorias amplas da
populagdo, definidas por criterios gerais, e faz
do cidadão urn devedor do Estado, exigindo sua
participagdo indiscriminada em despesas adminis-
trativas t. mbem ndo especificadas. Deste modo,
a provisdo de fundos priblicos polo tributo dissolve,,
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em uma massy de valores cujas origens, neste
ou naquele bolso, ficam perdidas, as possibilidades
de influencia direta por parte de seus possuidores
primitivos. Transfere-se assim, em sua plenitude,

poderio impessoal encimado pelo dinheiro, pare
as mks dos que, em dado momento, representam
a autoridade pOblica e gerem seus recursos.

Tudo isso, entretanto, tomou- se Old°, diante
da concentraclio de recursos pUblicos pare o gover-
no central. Este deixou quase vazios os cofres
dos municfplos. Os poderes locals permaneceram
"trancados numa pobreza inerte".

Dada essa lamentevel expropriagao, surge um
trago &lc° ainda mais triste, em suas COnse-
qiiências, que nos assola ate hoje. Municfplo falldo?
Apela-se para a ajuda dos &IMAM corn recursos.
Mesmo os precerios remendos de rue, calgadas,
pontes, em que se resumiram as realizagbes muni-
cipals por mais de tres quartos de seculo, ficaram
muitas vezes na dependencia da boa vontade dos
habitantes urbanos.

Chegamos ao ponto sinistro: diante da impossibi-
Ildade de atender ao minim° indispenstivel para
a manutencao do modesto patrimOnio municipal,
nao foi raro — e pego particular atengao a este
item — que seus agentes empregassem sass pr.:S-
orbs recursos no repro ou realize*, de obras

Algumas autoridades chegaram a empatar
considereveis somas nas obras daquele tipo. Ou
seja: estando os cofres municipals vazios, e peran-
te a urgencia das obras, o agente ou autoridade
local colocava do seu, em forma de emprestimos.
Ao que tudo indica, tat orifice tornou-se rotina.
Nas Atas da Camara de Guratinguete encontramos
mesmo a singela nota: "Que cads vereador adiante
por emprestimo ao cot re municipal, pelo prazo
de seis mesas, a quantia de 100 mil refs, pare

fim de executar- se aiguns consertos urgentes"
(08-01-1864).

Falta dinheiro, faltam predios para o prOprio
servigo pablico? Novamente o recurso ao bolso
particular. Pobreza de meios: isto faz corn que

funcionerio dependa menos do poder normativo
central — racionalizador, burocratizante, mas yarn-
piro — e mais dos senhores locals. Resultado:
ao inves do funcionério tornar- se urn executivo
que apenas gene os meios da administragao, ele
manteve- se na condigao de seu proprietedo. Sabe-
mos a definigao de uma burocracia estatel mo-
derna, segundo Max Weber (citado pets autora):
nela, os funcionerios são expropriados da proprie-
dade dos meios de administrageo, apenas gerin-
do-os.

No Brasil do secu lo XIX corn series conse-
(grannies sobre o nosso presente, embora mantidos
os gastos sempre dentro do imprescindtvel a pre-
servagao dos bens e s continuidade dos servigos
do Estado, mesmo para este minim, os recursos
oficlais eram escassos, compensando-se essa falta

pelas incurs6es aos bolsos dos cidadaos e das
autoridades. 0 resultado disto foi o seguinte: em
lugar de servidor pOblico tomer- se cada vez mats
urn executivo, ele nip queria apenas os meios,
ele os possuia. "Seu era o dinheiro com que pagava
obras: seu o escravo cujos servigos cedla; sua,
a casa onde exercia as fung6es pOblicas".

Essa mistura entre a coisa *lice a os negocios
privados fundamenta a extensAo do controls pes-
soal a todo o patrimenio do Estado. "A passagem

repida: o homem que sustenta corn recursos
prOprios, particulares, as reallzacOes do governo,
este subjetivamente pronto para considerar como
seu o conjunto dos bens pOblicos confiados
sua guarda. Por que nAo o farfa? Por que Ito
satisfada aos pr6prlos objetivos corn dinhelros do
governo, se, nä° raro, as diticuldades deste Ultimo
eram resolvidos com haveres seus, pessoais? Aca-
ba por constituir-se de fato, nessas condig6es
em que ficam completamente fluidos os limites
entre o que 6 patrimeinio da Administragao e o
que 6 propriedade do administrador, urn fundo de
bens comuns cujos valores, indivisos entre os doffs
membros da associagão formada, servem indistin-
t. mente ora a urn, ora a outro".

A autora vita muitos casos. Um 6 particular-
mente claro: num processo por peculato, o acusado
termina sua defesa do seguinte modo: "0 dinheiro
existe suficiente para cobrir os saldos; se ntio
existisse, a fianga pr6pria do denunciado bast ria
para esse efeito. Como, pots, apresenta a honrada
promotoria o denunciado como culpado do crime
de peculato por ter-se aproprlado ou consumido
dinheiro a seu cargo?" Comenta Maria Sylvia de
Carvalho Franco: Esta 6 certa "moralidade estra-
nha, intelramente, aos principios do Direito prOprios

promotoria e 9 Lei. Se o dinheiro existe, pensa
acusado, 6 de pouca importancia que o governo

entre na sua posse de acordo corn prazos a ores-
cricOes legais. Na verdade, o sentido dessa argu-
mentagao resume-se numa ld6Ia de probidade pare
a qual 6 totalmente irrelevante onde esteja o di-
nheiro — nas mhos do coletor, nas do contribuinte
faltoso ou nos cofres pOblicos — desde que possa
ser produzido. Al esta uma Mica, diz a autora,
que se op6e s regulamentagao legal da age° do
funclonerio, mas que vale de modo dominante na
sua conduta efetiva, imaginando a observencia da
Lei como limitada a urns "formalidade" vazia de
conte6do a significagao. E essa a concillaglio possf-
vel entre as duas ordens contraditerias a que
estariam ao mesmo tempo sujeitos os atos do
servidor pablico: a satisfagão, muito de aparancia

exterioridade, das normas legais, e a efetiva
orientagão pelo estatuto costumeiro (Vico' ).

Isso Pica evidente no trecho da defesa do acusa-
do: "0 que a Lei pune, diz ere no processo,

desvio f raudulento, a subtragao acompanhada
de intengeo culposa. E a fraude, a f raude s6
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que constitui o desvio (...) 0 mandatario nfio desvia
uma soma por isso s6 que a emprega em seu
use pessoal, se tern a intengào e meios de a
reemboisar (...) NA° 6 verdade que o denunciado
fazia jogo corn a arrecadagao dos meses que
corriam para cobrir os saidos dos meses decorri-
dos. As entradas se faziam mensalmente no dia
5 de cada mês. Sert posslvel que de 1 a 5
de cada mês a arrecadagäo produzisse rendimentos
para semelhante jogo, alias sem Importancla, desde
que as entradas eram feitas em dia e o denunciado
tinha flange em bens preprios?"

Iwo era regra geral, aceita pelos habitantes
dos municfpios. No caso em pauta, o acusado,
conforme testemunhas recoihidas no processo,
"era mesmo urn dos mais votados e leitores da
par6quia, tendo exercido sem censura, desde 1849,
o cargo de escriväo da coletoria, no qual se mante-
ve ate passar em 1872 ao exercfcio dos lugares
de coletor geral e provincial".

Analisa Carvalho Franco: o cargo pOblico surge,
aqui, como uma oportunidade que se aproveita

explore conforme os interesses da vide corrente,
mas os preceitos que regem seu exercfcio perten-
cem a urn mundo estranho, apartado do cotidiano.

A autora mostra que, alern dos escassos recur-
sos materials, tamb6m tivemos pobres recursos
humans. Fung6es de mando e governo, e de admi-
nistragão — desde a politica ate a vereanga, o
cargo de alcaidade, etc. — eram cumpridas por
lavradores, e demais pessoas sem adestramento
especifico. Mas justo por isto, por estarem elas
imersas na sociedade local, conhecendo seus pa-
dre:4es costumeiros, cumpriam *Ida e eficazmente
seu mister, mesmo que este fosse contra a Lei
p6blica, e as normas universals, proclamadas no
Rio de Janeiro.

0 mesmo fato possibilitou a troca ambigua de
influkcia entre autoridades e funcionarios e ges-
soes "de bem" do municfpio. As relagOes de favor,
outra das determinagOes sociais, mostram seu pe-
so quando entram no espago entre a res publlca

as pessoas privadas.
Enquanto no século passado o movimento era

ambfguo, entre os bolsos do funcionario e os cofres
pOblicos (o funcionerio, ou autoridade, colocava
seus bens a servigo do p6blico, e exigia o retorno,
quando precis()) no skulo vinte, especialmente
durante e ap6s o period° desenvoivimentista, corn

governo JK — 6poca em que mais se enriqueceu
no Pals, através da construgao civil e da centraliza-
gão do poder federal, em detrimento dos munic6ios

Est. dos — a pratica deixou de ser ambigua,
no sentido anterior. Os beneffciOs cargo/indivlduo
que o ocupa, no saculo gezenove, tinham mao
dupla. Hoje, eles tern apenas um sentido: nenhuma
autoridade coloca do seu na res publIca, para
financier servigos, pradios, pessoas. Mas muitas
servem-se dos cofres pOblicos em beneffcio pr6-

prio. Este trago, pois, pode ser compreendido em
termos histOricos, econOrnicos, administrativos,
elk) do piano axolOgico. Evidentemente, a proble-
mfitica a mais vasta. E o livro citado tambem
6 mais complex° e cheio de matizes. Desejei ape-
nas indicar que, alam da conjuntura, temos uma
longa crenica "atica", na formagão polftica brasilei-
ra, cuja *lose precise ser estudada. 1st°, para
näo cairmos em ilusbes e atos superficiais, dei-
xando intactas as relagOes de favor, neste jogo
entre p6blico e privado. Atos herOicos não solucio-
nam a crise de valores eticos, a qual hoje apenas
se agudiza entre its.

Cabe-nos fazer a critics desses desmandos.
Ao mesmo tempo, somos obrigados a denOncia
de outras mazelas imperantes na sociedade, e
ntio apenas no Estado. Por exemplo, o costume
do assassinato pago pelos patraes, ricos ou pobres.
Caso sejam os primeiros os beneficiados, temos
os "capangas". Caso sejam os segundos, temos
os "justioeiros". Deste modo, ha urn espelhamento
perverso entre os estragos do Estado e os des-
mandos dos particulares. Todos calculam, segundo
parece, nos mesmos parAmetros do colaborador,
na Opoca nazista e na Franga. Explico-me: corn
nossos lamentos hip6critas sobre a violência social,

apenas servimos enquanto caixa de resso-
nAncia dos que lucram econ8mica e politicamente
com a violdinda. Num artigo sobre os colaboradores
franceses e os nazistas, Jean Paul Sartre se per-
guntava pela sua essência. Eles erraram porque
temeram e ajuizaram imperfeitamente os "fatos".

certo: os nazistas eram poderosos. Mas outros
"fatos" existiam, e nAo eram irnediatamente visf-
vels no interior da Franca ocupada: a capacidade
da ird(istria americana, a tenaz forge inglesa, o
poderio russo. A covardia hipOcrita, uniu-se o erro
de cAlculo.

Tamb6m em nosso caso atual, diante da crise
econömica, pdftica, erica, não nos 6 Ibito permitir
a colaboragão acomodada. Mas ombreamos corn
amigos e adversarios dentro de nossos partidos,
universidades, igrejas, que assumem tal atitude
hedbnda. E o famoso "realismo poiftico". Como
vimos, esta pretensa heranga de Maquiavel se
insere numa histOria de mis6ria definida pelo nosso
lugar enquanto pats, no piano intemacional, e poles
relagOes politica estabelecidas entre o Estado
central, os Estados e os municfpios. Tudo isto,
permeado pelas relagOes de inlmizade pela Lei,
costumeira entre mandantes brasileiros, mas assu-
mida pelos dominados.

"Fatos": eles Sao feitos, para usar uma expres-
stio francesa: "los faits sont faits". Eles nunca
&to absdutos, justo porque situados empiricamen-
te, dentro do tempo e do espago. Dias atrAs um
grupo de estudantes de jornalismo, da PUC -Cam -
pines, pediu-me uma entrevista valendo-Ihes cribi-
tos escolares. A primeira pergunta foi: "por que
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Brasil nib deu certo?". Respondi dizendo não
concordar con, o uso do tempo: o passado tinha
silo muito rapidamente posto. 0 Brasil, e seu
povo, ainda estio no tempo e no espago. Estes
"'mos, claro, nap são neutros. Eles trazem as
mamas dos interesses dominantes, internos e ex-
terns. Mas o jogo ainda nao acabaou. Disse,
ademais, que tal atitude apenas invertia o roman-
tismo conservador ou progressista, velho 'deka)
que precisa ser vencido. 0 romantismo, do saculo
passado e inici3s deste, cantava o passado absoiu-
to (quando conservador) ou o futuro absoluto
(quando progressista). Herdamos os doffs °lemon-
tos. 0 prImeiro, com o catollcismo conservador
unido A doutrina positivists de Comte, na qual
a equagflo "ordem e progresso" deu-se em termos
da ordem bruta, da pura forga ffsica. 0 segundo,
no ufanismo do BrasH, pais do futuro.

Precisamos mudar a valorizagáo dos tempos,
se quisermos perder o ritmo de euforia e depressio
que nos caracteriza desde o tempo de JK. 0
presente se argue rompendo a Mica descrita acima,
mas tambarn abandonando a politica reallsta que
fala em fatos, mas s6 apresenta fantasmas do
passado ou praticas crlminosas em nome do futuro.
CincjOenta anos em cinco: nesta redugao, tivemos
urn forte Impulso para o reforgo do passado —
o uso do pablico polo privado — e para um presente
entregue is mks de movimentos e forgas politico-
econOmicas sobre as quaffs nao temos, por enquan-
to, mobs de controle — nossa divide extern,
as companhias multinacionais, etc.

Os fatos sAo feitos. Ate pouco tempo Edits
Estado sovietico, corn as notas que recebeu

do stalinismo, era urn "fato". Vimos como ale
se desmanchou. Delxemos ao reallsta de plantlio
a tarefa ignabil de justlficar os feitos dos que
dominam no instante. Nossa tarefa Mica 6 reverter
estas situagees, produzindo outros fatos. A primei-
ra coisa, urgente, 6 desconfiar dos moralistas.
No Brasil, desde a UDN (Uniao Democratica Nacio-
nal), ate a gentaiha como Jam Quadros, o que
se fez fob preparar, polo moralismo simbalico, o
qual nIto atinge nossas raizes 6ticas, no passado
e no presente, o advento do "cagador de marajás".
Sua meia face representa bem o lado social "atico"
brasileiro: relagOes de favor, mandonismo, posse
do pablico polo privado. A familia Malta 6 apenas
urn outro exemplo das relagOes socials a que nos
acostumamos — favor e violOncia — que vincam
a sociedade civil e o Estado brasileiro. Ela nä°
6 exceglio, 6 regra que engloba dominantes e do-
minados.

NAo estamos sozinhos no mundo. E isto pode
ser urn fator agravante de nossa crise Mica, eco-
n6mica, politica. Renasce, hoje, na Europa e nos
EUA, a forge Irracbnal, a mesma que produziu
justificativas pare o nazism°. Dissolve-se o idearb
democratic°. 0 ado entre as ragas 6 incentivado,

bem como o horror pelos diferentes. Os paises
europeus tomam atitudes cada vez mais odiosas,
na repressAo aos movimentos migratarios. Eles
expulsam os estrangeiros que chegam ou os trans-
f ormam em semi-escravos. A sorte dos turcos
na Alemanha 6 do lastimivel quanto a dos judeus,
antes dos campos de concentragão. Nada garante
que estes 6Itimos nAo sejam erguidos contra oa
africanos, armanios, e todas as minorias etnicas,
com o fim da UniAo Soviitica. Nas endemias como
a ADS, aprofunda-se o 6db contra os nAo-orto-
doxos sexualmente. Renascem intoleranclas religio-
sas, corn a Ig raja Cat6lica retornando ao conserva-
dorismo explicito e imposto desde a catedra de
Pedro.

Tanto 6dio pela diferenga deve ter uma causa.
Um dos mais torpes escritores do Ocidente, e
dos mais brilhantes, Otto Weininger, teve, peb
menos, a lucidez de escrever: "não se odeia uma
coisa corn a qual nAo se tenha a minima same-
lhanga. S6 0 outro 6 que nos chama a atengao
para os tragos feios e comuns que possufmos"
(Sexo e Cotter). No caso da cruzada pela moral,
empreendida ate pela Redo Glob°, esta verdade
6 patente. Temos a obrigagao de cuidar pare que
nossos defeitos, que odiamos nos outros mas acei-
tamos, complacentes, em n6s, nAo se tornem des-
cuipas para colaborar justo com os que, sob pre-
texto de morallzagAo coletiva, escondem a trava
no praprio oiho.

Os piores inimbgos dos heterodoxos sexuais são
bons exempbs de indIvicluos que rompem, escondi-
dos, a norma machista ou feminina imposts pela
fachada moral. Os mais duros combatentes da
"corrupt o", como barn mostra o caso do nosso
"Toninho Malvadeza", sAo lindos casos de hater°.
doxia no trato des coisas pablicas (Araplraca).
Os mals fanaticos religiosos, no fundo, adoram
sexo violento e promfscuo. Basta lembrar o exam-
plo edificante de Jimmy Sweagt.

Mas terminemos por aqui, corn Espinosa. 0
toms 6 "(Rica e politics". Lembrernos urn qos
maiores documentos filosOficos do OcIdente, a Etl-
ca. Leiamos o escalio da Proposigla 13, sobre
a natureza do homem (segunda parte do livro).
"0 amor 6 apenas a alegria acompanhada da
de uma causa exterior. 0 6db, 6 s6 a tristeza
acompanhada da 'dais de uma causa exterior".

adiante: (proposigao 43): "0 6db aumenta por
urn 6dio reciproco, e pode, polo contrarlo, ser
destruido polo amor".

NM se enganem os que, imaginando-se realistas
sendo apenas cafajestes, pensam encontrar nes-

sas frases urn toio sentimento, born para muiheres
criangas. Quem assim escreve 6 o mals atilado

leitor de Maquiavel. Ele sabia muito berm o quanto
6db, vivido socialmente, destral as bases 6ticas

da sociedade e do Estado. No Brasil, vIvemos
sobre uma bomba de 6db. Destilamos 6db na
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luta das classes, que vai dos assassinatos de
posseiros ate os assassinatos no trAnsito. Nossas
relagOes universitdrias, partidarias, eclesidsticas,
erguem-se sobre o Oclio explicito.

Querer eliminar o Odio e demais paixOes s6
pela den6ncia 6 tarefa ingl6ria. Os que fazem
isto, como afirma ainda Espinosa, agora no Tratado
Politico, escrevem Wires, invectivando a natureza
humane ou lamentando-a. Nunca assumem uma
6tica. A filosofia, desde seu nascimento, e antes
dole talvez, je reconheceu: as duas forges cdsmi-
cas e polfticas fundamentals sao amor e ddb.
Mas, se f6ssemos falar disto, deverfamos regredir
ate Emp6docles de Agrigento. Etica e Politica. 0
ultimo capftulo do Tratado Teoldgico Politico de
Espinosa nos indica o caminho: "Se a escraviddo
dos intelectos 6 norma do regime mondrquico,
podemos admitir sua eventualidade numa democra-
cia". 0 fim ultimo do politico, pensa o fil6sofo,
"não 6 a dominagdo, nem a repressdo dos homens,
nem o jugo de uns pelos outros".

Utopia? Costumam os canalhas utilizer seme-
Ihante pecha no sentido de encobrir o domfnio
das mentes e corpos finitos. Segundo eles, o "rea-
lismo" exige que tudo que tenha sido, continue

permanega igual. Congelamento dos tempos.
Morte. Para Espinosa, ao contrdrio, a fund° politi-
ca "Om 6 transformar homens racionais em bes-
tas-feras, ou em autOmatos". 0 alvo torna-se
"dar-Ihes a plena seguranga no use de seus corpos

mentes. Depois disto, eles estardo em condigOes
de raciocinar livremente, ndo mais se enfrentardo
corn os instrumentos do ddio, c6lera, ast6cia, vi-

vendo a justiga. Portando, o fim ultimo da politica,
6 a liberdade".

Conciliar a Lei comum e a vida dos individuos.
Semelhante tarefa exige rigor e liberdade. Em mui-
tos casos, isto pode parecer apenas paradoxo.
Mas deste paradoxo vivo a democracia. 0 gover-
nante autoritario 6 o verdadeiro subversivo, segun-
do o Tratado TeolcSgico Politico. Quando ordena

que deve ser pensado e dito pelos cidaddos,
ale obriga-os a separar suas palavras de seu racio-
cfnio. "A boa-f 6, indispensdvel a comunidade polfti-
ca, diz Espinosa, se corrompe, encorajando-se os
tragos detestdveis da lisonja, da perffdia, da quebra
dos melhores costumes". Qual a efiacia de leis
contra a livre opinido? Resposta da Espinosa que
devemos acatar: "Bas atingem os homens retos,

deixam intactos os celerados".
Iniciei corn uma rapida lembranga de nosso corn-

portamento, atravds de fil6fosos que born pensa-
ram a sociedade moderna. Nela, podemos nos en-
xergar enquanto etas vorazes. No fim, lembro
Espinosa. Este, tendo em vista nossos costumes
como lobos, diz que o fim 6Itimo, etico, da politica,
ndo 6 nos reduzir a este triste estado, mas incenti-
var os *cubs racionais, sem desconhecer que
somos antes apaixonados. A den6ncia da hipocrisia
6 estratOgica: sem um minimo de livre-expressdo
do que realmente pensamos e queremos, qualquer
polftica 6 fadada ao fracasso, qualquer entendi-
mento 6 simples pacto de submissio. Ndo somos
deuses, mas merecemos algo melhor do que o
destino das feras. Este, parece- me, 6 o mister
da Mica. E da politica.




