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I. 

Para que povo, para que pais, teriam sido escritas as 
Constituigoes republicanas do Brasil? Para os Estados 
Unidos da America? Para a Inglaterra? Para a Franga? 
Ou, talvez, para o Congo, o Cambodge ou a Tanganica? 0 
certo e que elas nao tem nenhuma aparencia de leis con-
feccionadas, "sob medida", para a nossa Terra. 

Si alguem atentar, exclusivamente, para o que elas 
apresentam de essencial — desprezando as disposigoes de 
legislagao ordinaria, que as sobrecarregam e afeiam — po
deria ser levado a pensar que foram escritas para um pais 
imaginario, idealisado pela fantasia de uma escola de 
teoricos. Realmente, nao refletem nem siquer o que ha 
de permanente em todas as sociedades humanas. Sao 
construgoes artificials do espirito, desde os alicerces ate a 
cupula. Sao "seres de razao", como diriam os filosofos. 
Constituem, sem diivida (sobretudo a primeira Constituigao 
republicana), sistemas logicos e magestosos, impressionan-
tes por sua coerencia e harmonia, mas inferidos de prin
cipios firmados a priori, ou, melhor, dos decantados e 
obsoletos dogmas da "Deusa Razao". 

* fiste trabalho foi escrito muito antes da Revolugao de Margo. 
A necessidade de recorrer as armas para salvar o Brasil veio confirmar 
as criticas feitas nestas paginas. 
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E evidente que esses principios ou dogmas nao foram 
inventados pelos sonhadores brasileiros. 

Ja se disse que os ideais de Lenine tinham o cheiro da 
terra da Russia. Nao nos interessa, agora, verificar a exa-
tidao dessa tese. O que nos interessa e saber que ninguem, 
certamente, jamais sentiu o perfume da terra brasileira, 
nos ideais de nossas Constituigoes republicanas. De nossa 
Terra, esses ideais nao tem nada. Nao se radicam em 
nossas coisas, em nossas realidades. Nao brotam de nossas 
tradigoes e nao refletem nossa cultura. Sao frutos exoticos, 
que outros meios e outros climas geraram e amadureceram. 

Por que motivos teriam sido transplantados para o 
Brasil tais dogmas forasteiros? A historia da cabal res-
posta a esta pergunta. 

Foi na Europa — nao somente na veneravel Universi
dade de Coimbra, mas tambem nas cortes de Lisboa e nos 
centros culturais de Paris e de Londres — que se formou 
o espirito de nossas primeiras geragoes de estadistas. 
Luzes, inspiragao, rumos, era no Velho Mundo que os estru-
turadores do Estado brasileiro os foram buscar. 

Os tres Andradas — JOSE BONIFACIO, ANTONIO CARLOS, 

MARTIM FRANCISCO — FEIJO, CAMPOS VERGUEIRO, LEDO, JOSE 

CLEMENTE, BARATA, COUTINHO, HIPPOLITO DA COSTA, CAYRU, 

QUELUZ, MARICA, EVARISTO, CARAVELLAS, BAEPENDY, SAO LEO-

POLDO, ABRANTES, VASCONCELLOS, M O N T E ALEGRE, OLINDA e 

tantos outros, arautos de nossa independencia politica e 
doutrinadores de nossa ordenagao constitutional, todos eles, 
sem excegao nenhuma, receberam o batismo indelevel do 
pensamento europeu. 

Ora, o pensamento europeu, precisamente nessa epoca, 
estava em efervescencia. O Velho Mundo vivia u m mo
mento crucial de sua historia. As classes dominantes, com 
suas concepgoes da vida e do homem, cediam seu lugar a 
burguesia vitoriosa e resplandecente. As novas ideias de 
uma era nova fascinavam os espiritos. U m a atitude dife-
rente diante do destino, um conceito revolucionario de 
sociedade e de politica, uma revalorizagao do homem em 
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condigoes ineditas de existencia, incendiavam, com fulgores 
ate entao desconhecidos, os antigos quadros das tradigoes 
europeias. Tudo ia mudar. Tudo ja estava em plena 
transformagao. Filosofos e politicos se uniam na pregagao 
dos principios do pensamento burgues. 

Era o liberalismo que se implantava. So se ouvia 
falar nos "direitos do homem e do cidadao", nas "garantias 
das liberdades individuals". As leis proclamadas como 
perfeitas eram as do grande codigo da excelsa natureza. 
Na esteira luminosa dos enciclopedistas, afirmava-se que o 
homem nasce livre e que, em conseqiiencia, e titular de 
direitos originarios e inatos, inalteraveis e imprescritiveis. 
Afirmava-se, tambem, que a sociedade e criagao voluntaria 
do homem e resulta de um contrato. 0 principio politico 
fundamental se exprimia na celebre formula: "Todo o 
poder vem do povo". A pergunta de como ha de o poder 
vir do povo, respondia-se por meio do sufragio universal e 
dos partidos politicos. Sobre qual era a missao do Go-
verno, sustentava-se que outra nao devia ser sinao a de 
garantir as liberdades individuals, segundo a formula do 
"Laissez faire, laissez passer". E para que os Governos 
nao se excedessem no exercicio de suas fungoes, preconiza-
va-se a divisao do Poder em tres Poderes distintos: Poder 
Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciario. 

Tais ideias e as que delas decorriam, formando, em 
conjunto, a doutrina burguesa do liberalismo, foram as 
ideias consagradas nas Constituigoes brasileiras. Nossos 
organizadores politicos, nossos constitucionalistas, nossos 
parlamentares constituintes, virando as costas para a sua 
Patria, deixaram-se deslumbrar pelos modelos da Europa 
e dos Estados Unidos da America, e, depois, impuzeram ao 
Brasil ordenagoes constitutionals de outros paises, que 
pouco ou nada tinham de comum com o nosso. 

Comegaram por dar a nossa Terra um nome que nao 

lhe serve, um noine que contraria sua verdade historica e 
que nada mais e do que a copia servil de um nome estran-
geiro: o de Estados Unidos do Brasil. 
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II. 

Para atender aos interesses da classe burguesa, as 
ideias do liberalismo soldaram-se ao conceito de demo-
cracia. Firmou-se, em muitos paises, a convicgao de que 
nao ha democracia sem liberalismo. De acordo com a 
mentalidade dessa classe, as ideias do liberalismo erigi-
ram-se em "tabiis": nao podem mais ser tocadas, sem que 
a democracia seja profanada. Inimigo da democracia, 
passou a ser todo aquele que ousasse idealizar uma demo
cracia mais perfeita, uma democracia que nao empregasse 
os metodos politicos do liberalismo. 

E m conseqiiencia, a democracia tornou-se um regime 
de pressupostos, de preconceitos e de ficgoes. 

Veja-se o que acontece no Brasil. 

No Brasil, ate hoje, assoalha-se, por exemplo, como se 
fossem principios sacrossantos e verdades eternas, que os 
partidos politicos canalizam a opiniao piiblica; que o su-
fragio universal assegura a representagao do povo no Go-
verno, e que o parlamento representa a Nagao. 

Nao ha, nao pode haver, na politica de nossa Terra, 
inverdades mais flagrantes do que essas. 

Os partidos politicos brasileiros, observados nao em tese, 
nao em doutrina, nao em abstrato, mas em concreto, isto e, 
em seu real funcionamento, sao meras siglas, simples rotu-
los, vasias embalagens, sem nenhum conteiido doutrinario e 
programatico, incapazes, portanto, de orientar a opiniao 
de quem quer que seja, sobre os problemas nationals. 
Servem apenas de instrumento, para o registro de candi
dates no tribunal competente. 

Partidos politicos do tipo dos nossos nao sao orgaos 
naturais da sociedade. Nao sao produtos das exigencias 
comuns da vida humana. E m nada se prendem ao drama 
quotidiano do cidadao. Nada dizem a alma popular. U m 
sindicato ou um clube de futebol e, no sentimento do povo, 
muito mais importante do que um partido. 
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Os brasileiros, como se sabe, nao se deixam conduzir 
por partidos, mas por chefes, por lideres e tambem por 
ideais. E m eleigao recente para o Poder Executivo, um 
candidato, registrado por um dos menores partidos paulis-
tas, derrotou, nas urnas, o candidato do Governo, que era 
apoiado pela coligagao das nove mais poderosas agremia-
goes partidarias do Estado. 

Tal e a realidade. Mas permanece, persiste, sobrevive 
a ficgao de que o partido canaliza a opiniao piiblica. E 
quem menosprezar os partidos estara profanando um 
"tabii" da democracia. 

0 sufragio universal, por sua vez, so vale para eleger 
os chamados "representantes do povo". Mas, longe de 
assegurar a representagao do povo no Governo, nem siquer 
assegura, de maneira nenhuma, que os eleitos representem 
seus proprios eleitores. Pois, de fato, os eleitos nao os 
representam, nem os podem representar. 

Como adiante demonstraremos, o sufragio universal 
faz tabula raza de tudo quanto divide a sociedade em 
grupos de interesse ou em corpos sociais, e desconsidera, 
por completo, a desigualdade das condigoes em que vivem 
os homens. E uma especie de masseira ou amassadeira, 
onde todas as diferengas humanas sao confundidas, e onde 
o povo, que os imperativos naturais da existencia divide 
em corpos sociais distintos, e desfigurado e transformado 
em massa. Isto ja e mais do que suficiente para inutilizar 
o sufragio universal como processo produtor da represen
tagao politica. 

Nao sendo representante de nenhum corpo social deter-
minado, o eleito e tido, por ficgao, como representante de 
toda a Nagao. E o que expressamente declarava a Consti
tuigao francesa de 1791: "os representantes nomeados nos 
departamentos nao serao representantes de um determinado 
departamento, mas da nagao inteira" (Titulo in, Cap. I, 
Segao in, Art. 7). 

Alias, bem antes dessa Constituigao francesa, BURKE, 
em sua celebre mensagem de 1774, enviada a seus eleitores 
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<de Bristol, ja sustentava que os representantes politicos nao 
sao mandatarios de seu colegio eleitoral, e que so devem 
representar a Nagao. 

BLACKSTONE afirmava: "Cada membro, embora esco-
Ihido num distrito particular, uma vez eleito ( ) serve 
todo o reino". Da mesma opiniao, e SIDNEY: "Nao e de 

Kent, ou de Sussex (...), mas de toda a nagao, que os 
membros escolhidos naquelas localidades sao enviados a 

servir no Parlamento". 
0 eleito e tido, pois, como representante de toda a 

Nagao... Mas como ha-de ele ser representante de toda a 
Nagao, se nem, ao menos, pode ele ser representante do 

pequeno circulo de seus proprios eleitores? Como em ver
dade, podera ele ser defensor de dez, de vinte, de trinta 
mil interesses, individuals e diferentes? Si for diligente e 
ativo, fara o que puder; mas, por mais que faga, deixara, 
quer queira ou nao, em completo abandono, a quasi tota-
lidade de seus proprios eleitores. E e por este motivo que 
o povo manifesta frieza pela eleigao de deputados e 

senadores. 
U m ou outro eleitor, ao depositar sua cedula na uma, 

talvez tenha a ilusao de estar influindo nos destinos da 
Patria. Os demais, porem, os que constituem a grande 
massa eleitoral, nao tem impressao nenhuma. Votam, 
porque a lei fixa pena para quem nao votar, mas votam 
em branco, ou votam sem saber em quem estao votando, ou 
votam num amigo, ou votam no amigo de um amigo, ou 
votam por dinheiro. 

Pode, o povo, e certo, no dia do pleito, durante algumas 
horas, devanear e fantasiar-se de soberano. Mas ja no 
mesmo dia, ao cair da noite, uma vez fechadas as urnas, 
que povo sera tao imbecil a ponto de acreditar, que, tendo 
votado, esteja ele no governo? Podera o homem da rua, 
que retorna a sua casa e a seu reles ramerrao, continuar 
envergando sua fantasia de soberano? Podera ele crer, 
realmente, que o "representante do povo" e, de fato, o seu 
representante? 
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Por imposigao do proprio regime, que e essencialmente 
voltado para as questoes eleitorais, o que geralmente acon-
tece e que os chamados "representantes do povo", uma vez 
sentados em suas cadeiras parlamentares, olvidam as razoes 
superiores pelas quais foram eleitos, e se alheiam dos auten-
cos interesses do povo. Nao e por mal, que assim agem. 
E m muitos casos, nao tinham os referidos "representantes", 
antes de serem eleitos, a intengao de proceder dessa ma-

neira. Mas as contingencias do regime, as obrigagoes que 
lhes sao impostas por causa do sufragio universal, e que os 
levam a tal comportamento. 

Que fazem, entao, os "representantes do povo"? Tra-
balham, e trabalham muito. Mas o que contrista e aflige 
a Nacao e que seu trabalho e daqueles que nao trazem, em 
regra. nenhum proveitp ao Pais. Por que? Todos o sabem. 
Sem quasi tempo para mais nada, os parlamentares sao 
forgados, por exigencias do regime de sufragio universal, a 
se dedicarem, de corpo e alma, mesmo contra a sua von
tade, as tramas e aos conchavos dos diretorios de partido 
e aos rasteiros misteres, de que depende a conquista de 
votos. 

Por todos os meios a seu alcance, procuram cativar 
cabos eleitorais, chefes de empresa, prefeitos, proprieta
ries de jornais, de estagoes de radio e televisao. Subsi-
diam diretorios municipals de seus partidos. Viajam, para 
realizar comicios, para pronunciar conferencias, para rece-
ber homenagens, para estabelecer contatos. Tornam-se o 
que se convencionou chamar "cabides de empregos". 
Enviam centenas de cartas, cartoes, telegramas, contendo 
promessas, felicitagoes, pesames. Cortejam personalidades 
da politica e das finangas. Comparecem a um sem niimero 
de banquetes. Fazem-se, as vezes, procuradores obedientes 
de quem lhes financiou a campanha, e patrocinam projetos 
de lei que lhes sao recomendados. Nao raro, na ansia de ver 
aumentado seu prestigio eleitoral, laboriosamente inventam 
proposigoes legislativas, que agitam e seduzem a ingenua 

consciencia popular. 
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Nao perdem ocasiao de diminuir ou amesquinhar seus 
concorrentes, aos olhos do eleitorado. E estao sempre preo-
cupados com os golpes que lhes podem desferir seus adver
saries. Sobretudo, vivem atormentados com as tramoias e 
artimanhas, que lhes sao preparadas por seus proprios 
correligionarios. 

Assoberbante, sem diivida, e o trabalho comum de um 
deputado, em regime de sufragio universal. Mas, que lucra 
a Nagao com esse tipo de trabalho? 

Havera sempre, e claro, batendo-se nas comissoes e no 
plenario das Camaras, com cega e comovente obstinagao, 
uma meia diizia de deputados, integralmente absorvidos 
pelos verdadeiros problemas do Pais. Mas ninguem se iluda 
com o heroico esforgo desses denodados parlamentares. 

Nada ou quasi nada conseguirao de positivo. 

Tudo conspira contra eles. Dentro e fora do Parla-
mento, sao considerados, pelos donos do regime, uns catoes 
estorvantes, candidos trambolhos idealistas, que a menta-
lidade dos supostos democratas de hoje imediatamente dis-
crimina, e que a maquina politica do liberalismo separa, 
afasta e anula. 

Nao e destes, nao e de honra e competencia, que vive 
o regime. O de que o regime precisa e de quem saiba 
conquistar votos. E a conquista de votos, na inhumana 
amassadeira do sufragio universal, nao depende nem da 
competencia e nem da honestidade dos candidatos. 

Alias, muitos sao os nossos "legisladores" que nao sabem 
o que e uma lei. Nunca abriram um codigo, nunca viram 
a Constituigao da Repiiblica. E m compensagao, vivem 

corroidos por afligoes eleitoreiras e por outras afligoes, de 
que nao e bom falar. E e deles que nascem as leis. Sao 
eles, a fonte do direito. . 

Ficgoes e mais ficgoes, quimeras e mais quimeras... 
Tao falsa, tao ilegitima, tao mentirosa e essa postiga fonte 

do direito, que o parlamento national, embora despejando, 
sem remissao, sobre o Pais indefeso, a sua irreprimivel e 
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danosa lava legislativa, nao soube, em mais de dezesete 
anos de atividade, nem siquer definir as reformas de base, 
que o Brasil vem reclamando. 

Inventados para servir aos interesses comerciais da 
burguesia, "legisladores" como os do nosso Pais, eleitos por 
sufragio universal, nao mereceram nem mesmo a confianga 
dos primeiros grandes idealizadores do liberalismo. Sempre 
fracassaram. E, por exemplo, o que nos revela MONTES
QUIEU, em seu livro celebre, O Espirito das Leis, erigido 
em biblia dos liberals: "A maior parte dos legisladores 

tem sido composta de homens de espirito estreito, que o 
acaso colocou a testa dos outros, e quasi somente consulta-
ram os seus preconceitos e as suas fantasias. Parece que 
eles desconheceram a grandeza e a dignidade de seu papel". 
ROUSSEAU, por sua vez, nao quer saber de deputados, e 
afirma no Conirato Social: "a vontade geral nao se repre-
senta ( . . ) . Toda Lei que o povo em pessoa nao ratificou„ 
e nula; nao e uma lei". 

No Brasil, ja PEDRO LESSA, em discurso de paraninfo, 

pronunciado em 1906, dizia a seus alunos da Faculdade de 
Direito de Sao Paulo: "os encargos de legislar e executar 

as leis sao conferidos, nao aos que deram prova de maior 
capacidade, mas por uma especie de selegao inversa, em 
que a mais condenavel abdicagao do povo, a mais egoistica 
e indecorosa suspeita dos governos e as mesquinhas emula-

goes dos politicos profissionais, geram em regra a vitoria 
dos menos idoneos intelectual e moralmente". 

E leiam-se os jornais de agora! Nao pode haver 
depoimento mais expressivo e mais desolador sobre a poli
tica parlamentar brasileira, do que a que se contem no 
simples noticiario da nossa imprensa categorizada. E nao 
ha dia em que essa mesma imprensa nao caustique, com 
virulencia insopitavel, a atividade negativa de nossos "le
gisladores" e de nosso Parlamento. 

0 proprio povo acaba percebendo o papel de tolo, que 
esta desempenhando na tragi-comedia dos partidos poll-
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ticos e do sufragio universal. E m conseqiiencia, torna-se 
cetico e um pouco cinico. Quando nao vota por amizade 
ou por dinheiro, vota por troga. E, com malicia, comega a 
escolher os candidatos mais engragados, mais fargantes, 
mais pandegos. Vota sem consideracao pela competencia 
ou incompetencia dos candidatos. Vota em quem da me-
lhores "shows" em praga piiblica ou na televisao. Desis-
tindo de formar orgaos legislatives dignos, o povo busca 
substitui-los pelo circo. Nao e por outro motivo que um 

bode, em Pernambuco, e um rinoceronte, em Sao Paulo, ja 

foram eleitos "legisladores". 

Tal e a realidade. Mas permanece, persiste, sobrevive 
a ficgao de que o sufragio universal coloca o povo no 

Governo. E quem manifestar diividas sobre as virtudes 

desse processo eleitoral estara profanando um "tabii" da 

democracia. 

Quanto ao proprio Parlamento, tornado em seu todo, 

basta lembrar que ele se compoe dos mencionados "repre

sentantes do povo", eleitos pelo ardil do enganador su

fragio universal. No Parlamento, segundo a doutrina fa-

bulosa da liberal democracia, e onde o povo deveria estar, 

para ser Governo. Mas onde ele nao esta, evidentemente. 

E o Parlamento se constitui em cupula do castelo mitologico 

do liberalismo. 

Esta e, tambem, a realidade. Mas, ainda uma vez, 

permanece, persiste, sobrevive uma ficgao: a de que o 

Parlamento representa a Nagao. E quem se recusar a crer 

nesse sofisma estara profanando mais um "tabii" da 

democracia. 

III. 

As tres mencionadas ficgoes, e outras semelhantes, sao 

os "tabiis" que compoem os fundamentos doutrinarios do 

regime politico brasileiro. 
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Nao representam nada de real. Sao meras palavras, 
meras afirmagoes. Nao passam de frases feitas, de "cha-
voes", de "slogans". Sao mitos, sao quimeras. 

Mas sao mitos ou quimeras com forga encantatoria e 
grande poder de sedugao. 

Tudo, alias, na liberal democracia, e assim. Tudo e 
quimera. Mas tao grande e o prestigio dessas quimeras, 
que passam a categoria de dogmas. 

Sobre tais dogmas, erguem-se as instituigoes. E as 
instituigoes, desligadas da realidade, vao formar um pais 
artificial, uma super-estrutura fantasmagorica, que nada 
tem a ver com a estrutura natural da Nagao. 

O Pais real, o Pais onde estao os nossos lares e os 
nossos centros de vida, e onde lutamos pelo pao de cada 
dia e pelos ideais de nossos coragoes, o Pais onde estao 
nossas igrejas e nossos cemiterios, o Pais que amamos e 
que e a nossa Patria, e pelo qual somos capazes de morrer, 
esse Pais ficou submerso sob uma avalanche de formulas 
legais, que uma vesga e tortuosa politica teima em manter, 
mas nas quais o grande povo ja nao pode mais confiar. 

Avesso a realidade, o edificio do liberalismo e uma 
quimera. Fundada em mentiras, a democracia brasileira 
e um manto de irrisao. Na verdade, ela nao e democracia. 

SERTILLANGES advertia que "toda quimera e nociva na 
pratica social, porque a quimera nos torna avessos a rea
lidade, convida-nos a demoli-la; e uma vez feitas as demo-
ligoes, nao podendo erguer edificios novos, que o solo se 
recusa a suportar, nos nos vemos obrigados a habitar as 
luinas" (Socialisme et Christianisme: Le socialisme et la 
reforme economique, II, 2). 

IV. 

Os efeitos do liberalismo no Brasil nao se fizeram espe-
rar. As mistificacoes primeiras do regime geraram outras 
mistificagoes. 
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A mentira e fecunda. Si as instituigoes mentem, a 
mentira torna-se habito e norma. Eis porque, sem demora, 
nas praticas politicas e nao politicas de nosso Pais floresceu 
a impostura. 

Duas "verdades" comegaram a existir, relativamente a 
todas essas praticas: uma verdade verdadeira, que os li
berals fingem desconhecer, e uma "verdade" mentirosa, 
que os mesmos liberals proclamam e fingem aceitar. Assim 

e que ha, por exemplo, uma verdade verdadeira e uma 
"verdade" mentirosa sobre os nossos partidos politicos, 

sobre os nossos metodos eleitorais, sobre a significagao de 
nosso Parlamento. 

Ao mesmo tempo em que se apregoam as excelencias 
de eleigoes livres, o dinheiro, soberano absoluto no imperio 
da burguesia, anula essa liberdade, e faz-se o grande 
eleitor. Ao mesmo tempo em que se exalta a democracia 
representativa, realizam-se pleitos eleitorais pelo sistema da 

amassadeira, isto e, do sufragio universal, que desfigura o 
povo. transformando-o em massa, e que impossibilita a real 
representagao dos cidadaos no Governo. 

Ao mesmo tempo em que se enaltecem as virtudes do 
Parlamento, entrega-se a mais alta, a mais delicada, a mais 

dificil das atividades juridicas, qual seja, a de fazer a lei, 

a homens vulgares e ignorantes, que recebem o insigne e 
augusto nome de legisladores. 

De falsidade em falsidade, o regime criou um falso 
pais, que nao se confunde, em absoluto, com nosso Brasil 
verdadeiro. Esse falso pais se tornou o campo ideal da 
demagogia. Converteu-se, como nao podia deixar de ser, 
em reino da irresponsabilidade. E, finalmente, fez-se 
tambem o imperio da corrupgao. 

Nesse falso pais, como por magia do demonio, desa-

brochou toda a escoria social. Animaram-se os desonestos. 
Estimularam-se os inescrupulosos, os afoitos, os vigaristas. 

Incentivaram-se os intra joes, que ostentam honestidade, 

10 
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mas somente para melhor ludibriar os incautos. E entao, 
ocupando postos-chave, comegaram a ser vistas figuras des-
presiveis de ladinos, de safados, de venais. 

Na esfera da politica, como nas demais esferas, amorte-
ceu-se ou morreu o sentimento da moralidade. O suborno 
se fez sistema e rotina. Hoje,* tudo tem prego e tudo pode 
ser comprado. Nao causam mais escandalo, nem espanto, 
as torpezas cometidas a custa da Nagao. Negociatas sao 
realizadas a sombra dos gabinetes presidenciais, nas ante-
-salas dos ministerios, nos corredores das Camaras. 0 con-
trabando e praticado as escancaras, com anuencia tacita 
dos politicos, inclusive o contrabando de armas, que sao 
introduzidas no Pais a servigo de bem conhecidos grupos 
subversivos, pregoeiros da destruigao national. 

No Parlamento, bancadas suspeitas se formam, atentas 
a infames instrucoes alienigenas. Das leis emanadas hoje 
das Camaras, quais serao as puras e sinceras? Quantas as 
que resultam de escusas e sinistras confabulagoes ? 

Com isto, o verdadeiro Brasil, que e o Brasil honrado, 
altivo e digno, esta sendo desfigurado por um regime que 

o esmaga e submerge. 

Como efeito inevitavel deste estado de coisas, reti-
ram-se nao raro, da vida piiblica, os homens bons. Reti-
ram-se, freqiientemente, os melhores, os mais liicidos, os 
mais puros, precisamente os homens de quem o Pais mais 
precisa. E que, realmente, nao parece haver lugar proprio 
para eles, nos quadros do Governo. Que poderiam fazer, 
em meio da impostura? Se quizessem interferir na marcha 
dos acontecimentos, teriam logo que desistir de seu intento, 
por nao sentirem possibilidade de compreensao para seus 
propositos, e porque nao seriam nem siquer ouvidos. So 
lama lhes seria atirada ao rosto. Se se quizessem opor a 

* Repetimos: este trabalho foi escrito muito antes da Revolugao 
de Margo. A Revolucao visou banir, da vida nacional, precisamente os 
erros calamitosos que aqui se apontam. 
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degringolada moral da Nagao, a gargalhada dos politiquei-
ros os gelaria. Depois, a avalanche da turba-multa, da 
massa ignara, os desintegraria, sob o rolo compressor do 
sufragio universal. 

Quem teve olhos para ver, assistiu, nos liltimos pleitos 
eleitorais, a sistematica e dura derrota de quasi todos os 
candidatos mais idoneos, mais capazes e mais competentes. 

Assim e, inexoravelmente, o que sucede na liberal de
mocracia. 0 regime abafa, repele e reduz ao silencio um 
niimero cada vez maior dos que se negam a participar da 

indecencia, da tramoia e do roubo. Conseqiientemente, em 
cada eleigao, o Brasil piora. 

A Nagao verdadeira assiste, aflita, ao retraimento for-
gado de suas elites morais e de sua aristocracia intelectual. 

Nas vagas que se abrem, nos lugares que ficam vazios, 
aboletam-se os que nada tem a dar e nada a perder, porque 
sao os aventureiros, os malandros, os desavergonhados, os 
trapaceiros, os larapios. 

Demolidora de nossas tradigoes, dissolvente das altas 
virtudes de nossa raga, a falsa democracia, que nos foi 
imposta, esta levando o Brasil a devassidao e a ruina. 

Desalento e tristeza se apoderam dos que amam, em 
verdade, a sua Terra. E os setores inconspurcaveis do Pais 

vao sendo invadidos por uma onda crescente de inquie-
tagao, de sobresalto e de angiistia. 

Toda razao teve OLIVEIRA VIANA, quando escreveu em 

seu livro Problemas de Politica Objetiva: "0 presente re

gime nao deu satisfagao as nossas aspiragoes democraticas 

e liberals: nenhuma delas conseguiu ter realidade dentro 

da organizagao politica vigente. Estamos todos descrentes 

dela: todos sentimos que precisamos sair dela para outra 

cousa, para uma nova forma de governo". 

Exatamente da mesma opiniao, e ALBERTO TORRES, em 

seu livro Organizagao Nacional. 
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V. 

Para uma nova forma de governo. . 

Mas convengamo-nos, desde logo, de que modificagoes 
superficiais nada resolveriam. Volta ao parlamentarismo, 
delegagao de poderes, adocao do sistema eleitoral por dis-
tritos e outras providencias semelhantes poderao amainar, 
talvez, as molestias do regime, mas, de fato, nao passam de 
paliativos, que nao atingem, nem de longe, o cerne do pro
blema. 0 mal e profundo e exige um remedio heroieo. 

Parece, porem, que se estagnaram os principios consti
tutionals do mundo livre. Parece que se paralizaram as 
faculdades imaginativas dos constituintes, nao so do Brasil, 

mas de todas as Nagoes Unidas. Mentalidades crepuscula-
res insistem em carregar o cadaver de ideias mortas. 

Enquanto u m mundo cheio de vida e denso de ideias-
forga se agita e freme atras da cortina de ferro, para aquem 
da cortina de ferro, o que existe e o vacuo. 

E m seu monumental Tratado de Ciencia Politica, 

GEORGE BURDEAU escreve: "Na idade da desagregagao do 
atomo, estamos, ainda, no piano constitutional, a praticar 
as tecnicas mais arcaicas. Esse conformismo, que se con-
sidera habitualmente como caracteristico das sociedades 
primitivas, constitui u m dos fatores mais ativos da crise de 
que sofrem as instituigoes democraticas". 

Que nos cumpre fazer, apos tais verificagoes? Cumpre-
nos, antes de mais nada, perder o medo dos mitos. Ja e 
tempo de abrirmos os olhos para a realidade, e de refor-
mularmos, em termos legitimos, a democracia do Brasil. 

Para isto, e preciso ter a coragem de ser simplesmente 
verdadeiro. No imperio da mentira, a verdade, muitas 
vezes, assusta e amedronta. Mas, que havemos de fazer? 
Continuar pactuando com a mentira? Comoda atitude esta, 
sem diivida, mas indigna do ser humano. Nao foi para 
pactuar com a mentira, que a vida foi dada aos homens. 
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Ora, em materia constitutional, a primeira verdade a 
ser proclamada, nos dias de hoje, e a seguinte: Democra
cia liberal nao e democracia. 

A democracia liberal foi, num momento da historia, 
um sonho de democracia. Podemos mesmo dizer que foi 
um Undo sonho. . Mas esse sonho, que desempenhou re-
levante papel dentro de seu ciclo cultural (dentro do ciclo 
cultural a cujo fim estamos assistindo), demonstrou nao 
corresponder a nada de real. Nao como sonho, mas como 
politica, o liberalismo fracassou, e nao podia deixar de 
fracassar, porque nao passa de uma quimera. Impossivel, 

pois, continuar confundindo liberalismo com democracia. 
Sejamos claros: que e a democracia? 

VI. 

Democracia e o regime politico que assegura a perma-
nente penetragao e influencia da vontade dos governados 
nas decisoes legislativas dos governantes. 

Essa penetragao e influencia — essa participagao — 
se faz por meio da representagao politica. 

Nao ha verdadeira democracia sem autentica repre
sentagao politica. E nao ha autentica representagao poli
tica, se esta nao assegura a permanente penetragao e in
fluencia da vontade dos cidadaos nas leis promulgadas 
pelo governo. 

O desafio dos tempos modernos aos constitucionalistas 
dos povos livres do mundo esta na seguinte pergunta: Qual 
e a formula constitucional de uma autentica representagao 
politica? 

Esta e, sem diivida, a pergunta crucial feita aos consti

tucionalistas de nossa era. E nao e possivel dar-lhe res-
posta, com honestidade, sem antes fixar, com rigorosa pre-

cisao, seu exato sentido. A resposta a tal pergunta — a 
resposta verdadeira, justa, desapaixonada, e nao a resposta 
interesseira ou demagogica — so podera ser dada depois 
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de se ter dado resposta a estas outras: E m que consiste 
uma autentica representagao politica? Qual e a natureza 
dessa representagao? Seria a representagao politica uma 
especie de representagao juridica? 

Para a unanimidade dos doutrinadores liberals, a re
presentagao politica nao tem a natureza da representagao 
juridica. Segundo eles, tal representagao nao possui, em 
verdade, os caracteristicos da representagao regulada pelo 
Direito Civil. Quando tais doutrinadores qualificam a re
presentagao com o adjetivo politica, e precisamente porque 
desejam advertir que nao se estao referindo a nenhuma 
especie de representagao juridica, isto e, que nao se estao 

referindo a uma relagao ligada ao instituto privatistico do 
mandato. Na terminologia liberal, dizer representagao 
politica e dizer que o termo representagao nao esta sendo 
empregado em seu sentido originario e tecnico, mas que 
designa um outro instituto, que nao tem nome proprio. 

E por que motivos a representagao politica, na con-
cepgao liberal, nao tem a natureza da representagao juri
dica? Por tres motivos muito simples. 

0 primeiro esta em que os parlamentares, segundo os 
liberals, nao sao mandatarios de seus eleitores, nao se vin-
culam, por nenhum mandato, a seus colegios eleitorais, nao 

sendo obrigados, pois, a se sujeitarem as vontades e instru-
coes de quem os elegeu. 

A Constituigao francesa de 1791, referindo-se aos repre
sentantes da Nagao, preceituava taxativamente: "nao lhes 
podera ser dado nenhum mandato". As Constituigoes li
berals modernas adotam, tacita ou expressamente, a mesma 
orientagao. Assim e que a Constituigao italiana, em seu 
artigo 67, estabelece: "Cada membro do Parlamento re-
presenta a Nagao e exerce as suas fungoes sem vinculo de 
mandato". 

De acordo com a doutrina liberal, a vontade da Nagao 
nao e anterior a vontade dos parlamentares, porque a Nagao 
nao tem uma vontade independente da vontade das pes
soas, e nao se pode manifestar por si. E m conseqiiencia, 
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nao pode a Nagao, segundo o liberalismo, dizer aos parla
mentares o que ela quer. E, realmente, ela nao o faz, 
afirmam os liberals, pois o que sucede e precisamente o 
inverso. A vontade dos parlamentares e que se erige em 
vontade national. 

BURKE, em sua ja citada mensagem de 1774, doutrinava 
nos seguintes termos: "Exprimir uma opiniao e o direito 
de todo homem; a dos eleitores e uma opiniao que pesa e 

que deve ser respeitada, e que u m representante deve estar 
sempre pronto a ouvir, e que ele devera sempre ponderar 
com grande atengao. Mas instrugoes imperativas, mandatos 

aos quais o membro (da Camara dos Comuns) deve expressa 
e cegamente obedecer, em razao dos quais deve votar, e em 

favor dos quais deve discutir (....), essas sao coisas total-
mente desconhecidas pelas leis desta terra". 

Como bem assinala CARRE DE MALBERG, em sua Contri-

buigao a Teoria Geral do Estado, a palavra "representagao", 
no Direito Constitutional dos liberals, mudou de sentido: 
nao designa mais, como primitivamente, uma certa relagao 
entre o parlamentar e seus mandantes; exprime, isto sim, a 
ideia de que foi dado a determinados cidadaos, o poder 
de querer e de decidir pela Nagao. "A assembleia dos 
deputados representa a nagao, porque ela tem o poder de 
querer por ela". "O representante quer pela nagao". 

0 segundo motivo pelo qual a representagao politica, 
na concepgao liberal, nao tem a natureza da representagao 
juridica, e consequencia direta do primeiro. U m a vez fir-
mado o principio de que os parlamentares nao sao manda-
tarios, em sentido juridico, segue-se necessariamente que 
eles nao tem qualquer obrigagao de prestar contas, nao res
pondent, perante sens eleitores, por suas agoes ou absten-

goes, nao sao responsdveis ou responsabilizdveis pelo 

que fizerem ou deixarem de fazer, na qualidade de par

lamentares. 

Finalmente, o terceiro motivo esta em que a concepgao 

liberal da representagao politica nega aos eleitores o poder 
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de revogar o mandato, poder este que e um direito incon-
teste e uma garantia normal do mandante, nas relagoes 
juridicas comuns. 

Sem o vinculo do mandato, sem a responsabilidade 
juridica do mandatario, sem o poder do mandante de re
vogar o mandato, e bem claro que a representagao politica 
dos liberals nao apresenta nenhum trago da representagao 
juridica. 

E nada tendo da representagao juridica, sera legitimo 
chama-la de representagao? 

Respondem os liberals que a sua representagao politica 
pode legitimamente ser chamada de representagao por dois 
motivos: 1. por analogia entre ela e a representagao juri
dica; 2. pela intengao orientadora da liberal democracia. 

Examinemos, em poucas palavras, estes dois motivos. 

Havera, realmente, analogia entre a representagao po
litica liberal e a representagao juridica? Sim, respondem 

os doutrinadores liberals, essa analogia existe. E argumen-
tam da seguinte maneira. 

O fato de nao estar o legislador ligado por mandato a 
seus eleitores nao significa que nao esteja ligado por cousa 
nenhuma. E m verdade, o parlamentar esta preso ao pro-
grama de seu partido. file e eleito para um determinado 
fim: para propugnar pela vitoria das medidas anunciadas 
nesse programa. Tal fim ou objetivo, em razao da qual 
sua eleigao e realizada, nao confere, e certo, a missao do 
parlamentar, a natureza de um mandato, em sentido 
proprio, mas, na opiniao dos doutrinadores do liberalismo. 

faz, dessa missao, algo de semelhante a um mandato. 

Pode o parlamentar, nao ha diivida, libertar-se da dis

ciplina partidaria, e agir em desacordo com o programa 

de seu partido. Como ja verificamos, o parlamentar, se
gundo a doutrina liberal, nao deve contas a seu eleitorado, 

nem e responsabilizavel por seus atos. Mas, embora nao 

havendo responsabilidade juridica do parlamentar, existe, 
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o que os doutrinadores do liberalismo chamam de respon
sabilidade politica. Pode o parlamentar rebelde sofrer 

sangoes diversas, como a censura de seus chefes e lideres, 
e ate a expulsao de seu partido. Essa responsabilidade 

politicas na teoria dos mesmos doutrinadores, nao deixa de 
ter uma certa semelhanga com a responsabilidade juridica., 

Quanto ao poder de revogagao do "mandato" do par
lamentar, proseguem esses doutrinadores, e incontestavel 

que o eleitorado nao tem tal faculdade, se esta for conside-

rada pelo prisma do Direito Civil. Mas, na pratica, a nao 
reeleigao do parlamentar equivale a revogagao de seu 

"mandato". 

Ha, pois, analogia, concluem os defensores do libera
lismo, entre a representagao politica liberal e a represen

tagao juridica. 

E evidente que tudo isso nao passa de pura fantasia. 
Na pratica, essa analogia nao existe em absoluto. Para 

estabelece-la, os liberals se fundam no principio teorico de 
que os votos sao dados aos candidatos em razao dos pro-
gramas de seus respectivos partidos, e de que o parlamen
tar, uma vez eleito, esta preso a esse programa. A expe
riencia demonstra que, ao menos no Brasil, nada disso se 

verifica. 

Quantos serao, em verdade, os iluminados eleitores 
que conhecem os programas dos partidos brasileiros, que 
os estudaram e os compararam uns aos outros, e que, afinal, 
escolheram aquele que lhes pareceu ser o melhor? Nenhum 
ou quasi nenhum, certamente. 

Os votos sao dados aos candidatos, nao por causa dos 

inexpressivos, iniiteis e desconhecidos programas de seus 
respectivos partidos, mas por quaisquer outros motivos, 
como ja verificamos. E os proprios deputados, salvo ra-
rissimas excegoes, ficariam estarrecidos si fossem chama
dos a ordem pelo fato de nao estarem defendendo o 
programa do partido sob cuja legenda se elegeram, e per-
guntariam fatalmente: "Que programa?". 
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Mas a representagao politica liberal, de acordo com 
seus doutrinadores, deve ser tida como representagao, nao 
so em virtude da referida analogia, mas tambem (e, talvez, 
principalmente) por forga da intengao, que orienta e anima 
o regime liberal democratico. Que intengao sera essa? 

0 regime liberal democratico e qualificado de repre-
sentativo, os deputados e senadores sao chamados represen
tantes e mandatdrios, e a missao dos parlamentares e deno-
minado mandato porque, em tal regime, entende-se que os 
parlamentares se devem portar como se fossem realmente 

representantes e mandatarios, como se a sua missao tivesse 
a natureza do mandato, cumprindo-lhes cuidar, em conse-
qiiencia, nao de seus proprios interesses, mas dos interes
ses da Nagao, definidos como tais nos respectivos programas 
partidarios. 

Os proprios liberals sao os primeiros a sustentar que 
os deputados e senadores nao sao mandatarios, porque nao 
se lhes pode dar nenhum mandate Nao sao, portanto, tais 
deputados e senadores, verdadeiros representantes. Entre-
tanto, insistem esses liberals em qualificar o regime de 
representativo. Por que? Porque, evidentemente, dese-
jam os liberals, com o poder sugestivo de uma palavra, 
conseguir na pratica o que, na doutrina, nao conseguiram. 
Que os parlamentares se conduzam como representantes! 
Que sua agao parlamentar vise somente o que lhes parecem 
ser os interesses da Nagao representada! 

Para os liberals, dizer que o regime e representativo e 
firmar, acima de tudo, um preceito de dever, um principio 
moral. A palavra representagao e por eles mantida por 
um motivo deontologico, e designa o que deve ser ou o que 
deveria ser, simbolizando, portanto, um ideal politico. 

E m suma, o regime liberal democratico e dito repre
sentativo, porque tem a intengao de ser representativo. 

Que havemos de concluir de tudo quanto se vem de 
expor? Concluiremos, simplesmente, que a representagao 
politica do liberalismo nao e uma autentica representagao. 

Como, em verdade, considera-la representagao autentica? 
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Dizem aqueles que sao interessados em chamar de re
presentativo o regime liberal democratico, que ela e repre
sentagao por analogia. . Dizem que ela e representagao 
porque anseia ser representagao. . A nos nos parece que, 

se ela so e representagao por analogia, ela nao passa de 
metdfora de representagao; e que, se ela so e representagao 

porque anseia ser representagao, ela nao e mais do que 
uma esperanga de representagao. Logo, no fundo das 

coisas, ela nao e nada de representagao. 

Mas cheguemos ao fim de nosso raciocinio. Se a re
presentagao politica no regime liberal democratico nao e 
representagao autentica, tal regime nao e um regime auten-

ticamente representativo. Nao sendo um regime autenti-

camente representativo, a chamada liberal democracia nao 
e um autentico regime democratico. 

Ha, e certo, quem considere a pseudo-representagao 
politica obtida por sufragio universal uma ficgao juridica, 
nao no sentido pejorativo de ardil, embuste, falsificagao. 
mas no sentido classico da fictio juris, considerada como 
um estratagema legitimo e necessario da tecnica juridica, 
empregado para resolver um problema de ordem social, 
que, de outro modo, nao pode ser solucionado. Ela seria 
uma ficcao juridica no mesmo sentido em que e ficgao 
juridica o principio legitimo e necessario de que "todos 
conhecem a lei". 

Nao cremos, entretanto, que a pseuda-representagao 
politica obtida por sufragio universal possa, a justo titulo, 
ser considerada uma fictio juris. E nao o cremos porque 
uma ficgao, na esfera do direito, so pode ser considerada 
uma fictio juris quando se verificam duas condigoes. A 
primeira e a circunstancia de nao ser possivel, por moti
vos de relevante interesse social, substituir o direito-ficgao 
pelo simples reconhecimento da realidade. A segunda e a 

circunstancia de ser plenamente atingido, pelo direito-

ficgao, o fim de relevante interesse social, que determinou 

a sua criagao. 
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A ficgao, por exemplo, de que "todos conhecem a lei" 
e, tipicamente, uma fictio juris. Por que? Porque, em pri
meiro lugar, a desordem se implantaria na sociedade se 
ela fosse substituida pela simples aceitagao da realidade, 
isto e, pela aceitagao de que muitos nao conhecem a lei. 
Pois, se tal realidade fosse aceita, bastaria a alegagao da 
ignorancia da lei para livrar de responsabilidade os que a 
violassem. E porque, em segundo lugar, tal ficgao atinge 
plenamente seu fim de relevante interesse social, fim este 
que determinou sua criagao, e que e o de permitir que os 
violadores da lei possam ser responsabilizados pelo mal a 
que deram causa, e forgados a cumprir a lei que violaram, 
ou a reparar o dano de que foram autores. 

Ora, tudo indica que a ficgao da representagao politica 
sufragistica deve ser substituida, precisamente em razao 
de relevante interesse social, por uma representagao real, 
isto e, por uma representagao que nao seja, apenas, uma 

representagao por intengao ou por ideal, mas que seja re
presentagao de fato. 

O ideal de ser um regime representativo, a liberal demo
cracia jamais o alcangou. A intengao, esperanga ou sonho 
da liberal democracia nunca passou de intengao, esperanga 

ou sonho, e, isto mesmo, somente nas cabegas dos grandes 
idealistas do liberalismo. Na pratica, ao menos no Brasil, 

(e, evidentemente, em muitos outros paises tambem), a 

chamada representagao politica, criada pela amassadeira 

do sufragio universal, redundou no mais estrondoso fra-

casso, como ja demonstramos em outra parte deste 

trabalho. 

E claro, portanto, que, ao menos no Brasil (para so 
falar de nosso Pais), a representagao politica sufragistica 
nao pode ser considerada uma fictio juris. Ela e uma 
ficgao, sim, mas nao uma ficgao de direito, nao uma ficgao 
juridica, no alto sentido desta expressao. Ela e uma ficgao 
simples e comum, ou seja, uma farsa, uma mentira, uma 
mistificagao, que, iludindo, enganando, embaindo povo e 
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Nagao, e causa direta da degringolada politica de nossa 

Terra. 

Pois, o de que precisamos, no Brasil, em materia de 

representagao politica, nao e, certamente, uma ficgao de 

mandato e uma ficgao de responsabilidade. A referida 

degringolada se origina precisamente no fato de nao serem, 

os nossos "representantes politicos", representantes de 

cousa nenhuma, isto e, de nao serem mandatarios, de nao 

terem mandato, de poderem fazer o que bem quizerem, e 

de nao serem responsaveis. 

Responsabilidade! E responsabilidade juridica! Eis 

do que carece a nossa politica. 

Logo, o de que precisamos e de uma representagao 

politica que seja juridica. Nossa representagao politica 

hd-de ser uma representagao juridica com fins politicos. 

Ou, mais claramente, uma representagao juridica com fins 

legislativos. E nisto que consiste uma autentica represen

tagao politica. 

0 eminente KELSEN, com todo o seu saber e sua velha 

experiencia de constitucionalista, adverte: "Para estabele-

cer uma verdadeira relagao de representagao, nao basta 

que o representante seja nomeado ou eleito pelo represen-

tado. E necessario que o representante esteja juridicamente 

obrigado a executar a vontade do representado, e que o 

cumprimento dessa obrigagao seja garantido juridicamente" 

(Teoria Geral do Direito e do Estado). 

Fora dai, neste terreno, tudo e ilusao e falsidade. 

E agora, uma vez verificados os fatos e fixada a dou

trina mais consentanea com a realidade, parece-nos estar-

mos em condigoes de procurar, com seguranga, a formula 

constitutional de uma autentica representagao politica para 

o Brasil. 
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VII. 

Si quizermos, com sinceridade d'alma, que o Brasil 
seja um Pais democratico, somos forgados a empreender a 
procura dessa formula. 

Qual e a formula Constitutional brasileira de uma 
autentica representagao politica? 

Observemos, antes de mais nada, que as Nagoes tem 
uma constituigao natural, que nao e prudente substituir 
por estruturagoes artificials. U m a Constituigao nao deve 
ser inventada. Nao deve ser imposta de cima para baixo,. 
impingindo ao Pais uma ordem qualquer. Mas, pelo con-

trario, deve brotar, espontaneamente, de baixo para cima,. 
refletindo a ordem propria das coisas. 

O Brasil e uma realidade, e nao uma fantasia. E uma 
realidade, que nao pode ser contrafeita por mitos cons
titutionals. 

Lembremos, desde logo, que o Brasil nao e, propria-
mente, uma federagao, si tomarmos a palavra "federagao" 
em seu sentido etimologico. Realmente, nosso Pais nao 

resulta de nenhuma alianga entre Estados, originariamente 
independentes. Ele se constituiu por atos de bravura de 
seus filhos, que conquistaram seus dominios, e pela habi-
lidade de seus embaixadores, que fixaram os seus limites 
em tratados internacionais. 

Pela vastidao de seu territorio, que mede oito milhoes 
e meio de quilometros quadrados, e pela unidade de seu povo,. 
que fala a mesma lingua, tem as mesmas tradigoes e nutre 
o mesmo sentimento de amor pela Patria comum, o Brasil 
apresenta todos os caracteristicos de um vasto Imperio. 

Isto, alias, e o que ensinava, em 1911, com sua imensa 
autoridade, o insigne mestre JOAO MENDES JUNIOR, em seu 
artigo A idda de Imperio, cuja conclusao e a seguinte: 
"Nos fomos um imperio desde a chegada de D. Joao VI 
ao Rio de Janeiro em 1808; continuamos um imperio com 
a denominagao de Reino Unido em 1815; proclamamos so-
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lenemente a nossa qualidade de imperio em 1822 e em 1824 
com a Constituigao da Monarquia; mantivemos e mantemos 
a nossa qualidade de imperio, em plena republica, com a 
Constituigao de 24 de Fevereiro de 1891". (Revista da Fa
culdade de Direito de Sao Paulo, Ano de 1911, Vol. xix). 

As celulas politicas desse Imperio sao os Municipios. 

Pois bem. E dentro dos Municipios que os brasileiros 
tecem sua vida quotidiana. 

Mas o que devemos salientar, desde logo, e que o povo 
de cada Municipio nao constitui u m simples agregado ma

terial de individuos, e sim uma comunidade organizada, 
um organismo social. 

Nao ha nisto, evidentemente, nenhuma novidade. E 
uma verdade trivial, essa, mas e uma verdade basica, a 
qual nao se tem dedicado a devida atengao. As proprias 
leis a tem ignorado. Nossa legislagao eleitoral, por exemplo, 

desconhece todas as diferenciagoes, que caracterizam essa 
multifaria sociedade. Ao le-la, ter-se-ia a impressao de 
que tal legislagao foi feita para um grupo social absolu-

tamente uno e homogeneo. 

Ora, como e sabido, so foram homogeneas e unas as 

sociedades humanas mais primitivas. E m suas origens, e 

certo, a sociedade se reduzia a familia, e era, portanto, u m 

so todo, pequeno e simples. Mas essa simplicidade logo 

desapareceu, porque a evolugao da sociedade se fez, como 

era inevitavel, pelo processo chamado de integragao, que 

consiste na diferenciagdo progressiva das partes e respecti-

vas fungoes do corpo em evolugao, e na progressiva coorde

nagao dessas mesmas partes e dessas mesmas fungoes. 

Mal tem initio a evolugao da sociedade, e ja o grupo 

originario se torna pletorico, e a cisao se impoe. Outras 

cisoes e outras mais se vao seguindo. Multiplicam-se os 

grupos, que passam a formar, em conjunto, pela coorde

nagao das partes, uma sociedade cada vez mais ampla e 
mais heterogenea. 
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O fato e que desaparece, por completo, a primitiva 
homogeneidade, e que aumenta, pouco a pouco, a comple-
xidade social. Quanto mais evoluida e uma sociedade, 
mais numerosas e mais diferenciadas sao as suas partes. 

Eis porque diziamos que o povo de cada Municipio 
constitui uma comunidade ou u m organismo social. E 
um povo mais f eito de grupos humanos do que de indivi
duos humanos. E um povo vivendo dentro de suas fami-
lias, suas escolas, suas universidades, suas associagoes de 
cultura, seus clubes de esporte, seus gremios de recreagao, 
suas associagoes profissionais, seus orgaos de classe, suas 
sociedades agricolas, industrials e mercantis, suas institui
goes de caridade, suas ordens, suas confrarias, suas con-

gregagoes, suas igrejas. 
Cada grupo tem um encargo social. Cada grupo tem 

uma fungao especial a exercer dentro do todo, porque se 
formou para realizar uma determinada ideia e atingir um 
determinado objetivo. Cada grupo tem sua vida e sua inti-
midade, seus anseios e seus problemas. E cada grupo tem 
proprio sistema de convivencia e seu proprio governo. Para 
a exata compreensao da estrutura da sociedade, esta e, como 
logo verificaremos, uma observagao de capital importancia. 

Para melhor visao de conjunto do panorama social, 
poderiamos, talvez, dividir os grupos nas seis classes 
seguintes: 

Grupos domesticos, sendo cada um constituido por uma 
familia, compreendendo marido e mulher, pais e filhos, e 
por todos quantos residam no domicilio familiar e se achem 
sujeitos a disciplina domestica. 

Grupos culturais, que se dividem em grupos de cultura 
intelectual, como a escola ou uma academia de ciencias, e 
em grupos de cultura fisica, como um clube de tenis ou 
uma academia de ginastica. 

Grupos economicos, como um sindicato, uma associagao 
de empregados e de empregadores, uma associagao de 
defesa da agricultura, uma sociedade mercantil. 
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Grupos religiosos, compreendendo as igrejas e as asso
ciagoes religiosas. 

Grupos recreativos, como uma sociedade dangante. 
Todos estes grupos vivem dentro do grupo politico, ou 

melhor, dentro de grupos politicos hierarquizados (Muni
cipios, Estados, Uniao), dos quais adiante iremos tratar. 

VIII. 

Ora, neste ponto de nossa dissertagao, nao constitui 
truismo dizer que nao ha sociedade sem direito. Cada 
grupo social — seja a familia, a escola, o sindicato, a so
ciedade mercantil, o clube, a igreja — ha de possuir, por
tanto, a sua ordenagao juridica interna. 

Essa ordenagao confere ao grupo a forma condizente 
com os fins em razao dos quais o grupo se formou. E ela 
a garantia de uma ordem sem a qual o grupo nao podera 

atingir os bens desejados por todos aquel es que se agru-
param. Eis porque uma sociedade mercantil tem um con-
trato social; um gremio, seus estatutos; uma academia de 
letras, seu regimento interne. 

Nao e demais lembrar que os grupos sao fontes ine-
xauriveis de normas. E nao so de normas juridicas, mas, 
tambem, de outras especies de normas. As normas que 
regem nossa existencia quotidiana e que dirigem nossos 

passos a cada momento do dia, nao sao, em geral, manda-
mentos juridicos. Sao usos e costumes, sao praticas habi-
tuais, sao modas nascidas da propria vida, ou seja, nas-
cidas nos grupos, onde nossa vida se processa. E e enorme, 
efetivamente, essa espontanea floragao normativa. 

Nao raro, os interesses, em razao dos quais os grupos 
se constituem, so podem ser convenientemente protegidos 
si estiverem amparados, nao apenas pelas ordenagoes inter-
nas dos grupos, mas tambem pela lei. Entao, o grupo 
passa a querer essa lei. Anseia por ela. E comega a tra-
balhar para obte-la. Redigira o competente projeto e pro-

11 
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curara dar-lhe a mais eloqiiente das justificagoes. Batera 
as portas dos Poderes Piiblicos, para demonstrar a justiga 
de sua pretensao, e para solicitar que seu projeto seja en-
caminhado aos orgaos legislatives. Enviara comissoes a 
Camara e ao Senado. Fara pedidos a meio mundo. 

Desta maneira, os grupos atuam sobre o Governo. 
influenciam-no, com ele colaboram, exercendo o que os 
constitucionalistas ingleses denominam pressure from 
without. E m virtude de sua propria natureza, sempre 

tendem a fazer pressao sobre os Poderes Piiblicos e a ser 
centros de irradiagao normativa. E m conseqiiencia, consti-

tuem-se matrizes e mananciais das ordenagoes juridicas da 
Nagao. 

Eis porque a sociedade, considerada em seu todo, se 
apresenta, a nossos olhos, como u m imenso campo, onde 
desabrocham ordenagoes em todos os setores. 

Compete aos Governos, evidentemente, atender ou nao 
aos apelos legislatives dos referidos centros. Mas, si medi-

tarmos sobre o papel desses centros, como grupos de pressao 

sobre os Poderes Piiblicos, como produtores de normas e 

inspiradores de leis, nao poderemos deixar de reconhecer 

que tais grupos sao, em verdade, fontes profundas e auten-

ticas da ordenagao juridica national. 

Esse pluralismo de fontes verdadeiras do direito e uma 

das realidades primordiais das sociedades humanas em 

geral. 

Frizemos com deliberada insistencia: esse pluralismo 

e uma realidade. Nao e uma hipotese, uma teoria. uma 

tese. E, isto sim, uma realidade objetiva, que nao resulta 

da opiniao ou da vontade de quem quer que seja, e que 

nem mesmo depende dos regimes politicos. E uma reali

dade tao real como a propria vida dos homens. Esse plu
ralismo existe: eis tudo. 

Causa assombro nao terem nossos constituintes dado 

a menor importancia a essa indefectivel realidade. 



— 159 — 

A atual Constituigao brasileira a desconhece por 
complete Dispoe sobre a organizagao national como se a 
sociedade brasileira nao tivesse estrutura grupalista. Para 
ela, povo e massa popular. Nada mais. Apegada ao mito 
do povo uno, adotou o sufragio universal, como processo 
para produzir o regime representativo. 

O povo nao sendo massa, aconteceu, no Brasil como 
alhures, o que era inevitavel: o sufragio universal, longe 
de produzir um verdadeiro regime representativo, abriu 

um abismo entre o povo e o governo. 

IX. 

Dissemos que a democracia e o regime que assegura 
a permanente penetragao da vontade dos governados nas 
decisoes legislativas dos governantes. 

E evidente que vontade dos governados nao significa 
vontade da "massa". Repetimos que "massa" e uma das 
ficgoes do liberalismo, ficgao esta que deu origem a amas-
sadeira do sufragio universal e a todas as suas funestas 
conseqiiencias. 

E evidente, tambem, que vontade dos governados nao 

significa vontade deste ou daquele governado, por mais 
respeitavel que esta vontade seja. Si a expressao vontade 
dos governados pudesse ser entendida como a vontade iso-
lada deste ou daquele, a definigao de democracia seria 

muito mais uma definigao de ditadura, porque a ditadura se 
caracteriza, precisamente, por ser uma forma de governo 
que impoe a todos a vontade de determinados individuos. 

A expressao vontade dos governados, usada na defi
nigao de democracia, significa: vontade ORGANIZADA dos go
vernados. E vontade organizada dos governados significa: 
vontade dos governados expressa por seus ORGAOS legitimos, 
em cada caso de ordenagao legislativa. 

E que orgaos serao mais legitimos, para exprimir tal 
vontade, do que aqueles dentro dos quais se processa, ine-
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lutavelmente, a vida quotidiana dos governados? Que 
orgaos serao mais legitimos do que os grupos sociais, que 
espontaneamente germinam e medram na sociedade, como 
natural resultado das exigencias da vida? 

A vontade dos governados, numa autentica democra
cia, nao e uma abstragao, uma formula 6ca, u m recurso da 
demagogia. Numa autentica democracia, numa democracia 
fundada na realidade das cousas, e nao em mentiras ou 
mitos, a vontade dos governados nao e uma quimerica e 
impossivel vontade national, mas, sim, em cada caso de 
ordenagao legislativa, e a vontade do grupo social, ou dos 
grupos sociais, a que a nova ordenagao interessa. 

No caso, por exemplo, de um projeto de lei sobre a 
carreira universitaria, a expressao vontade dos governados 
significa, simplesmente, vontade dos grupos de governados 
aos quais a carreira universitaria diz respeito. 

X. 

A pergunta que aqui se coloca e a seguinte: Como se 
faria, no Brasil, a permanente penetragao da vontade dos 
grupos sociais nas decisoes legislativas dos governantes? 

Ninguem pense que a solugao deste problema esteja 
no ressurgimento, em nossa Terra, da Camara Corporativa, 
ja experimentada em outros paises. 

A Camara Corporativa e uma experiencia fracassada. 
E, mesmo, uma experiencia que nao podia deixar de fra-
cassar. Semelhantemente a Camara Liberal, a Camara Cor
porativa possui em si propria os germes de sua destruigao. 
Tambem ela, e uma Camara-Babel. O motivo de sua 
inviabilidade parece-nos evidente. 

Na Camara Corporativa, havera sempre, no estudo e 
debate de cada caso. uma minoria, representante de uma 
determinada categoria de atividade, defendendo, com co
nhecimento de causa, os interesses particulares e proprios 
de um grupo social, e discutindo os problemas relativos a 
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tais interesses com uma maioria que nada entende deles, 
porque e uma maioria que representa as outras categorias 
de atividade. E claro que uma tal Camara esta fadada ao 
fracasso. 

Entao, qual a resposta a pergunta formulada? 

Diante da questao crucial da democracia, nao quei-
ramos procrastinar. A resposta e a seguinte: O unico 
meio de se fazer a permanente penetragao da vontade dos 

grupos sociais nas decisoes legislativas do Governo, e o de 
se conferir a esses grupos a iniciativa das leis que lhe dizem 

respeito. 

Tais grupos, ja o demonstramos, sao fontes profundas 

e autenticas do direito. Deve caber-lhes, pois, a iniciativa 

da lei. 

Mas, como proceder, para que os grupos sociais tenham 

essa iniciativa? 

Para que isto se realize, e preciso, antes de tudo, que a 

Constituigao brasileira deixe de lado o mito do povo uno, 
do povo massa, e reconhega a natural organizagao da so
ciedade, isto e, a natural divisao do povo em grupos domes-
ticos, culturais, economicos, recreativos e religiosos. 

E m seguida, e preciso que a lei discrimine as diversas 
categorias de atividades, exercidas pelos grupos dessas 
cinco classes. 

Finalmente, e preciso que o Poder Publico declare 

quais as associagoes que serao consideradas representantes 
dos grupos, em cada categoria de atividade. Estas associa-
coes-representantes poderiam receber o nome classico de 
Corporagoes. 

Por tal sistema, haveria Corporagoes Domesticas, como 
a Corporagao dos Chefes de Familia; Corporagoes Culturais, 
como a Corporagao do Ensino Primario, a Corporagao das 
Letras e das Artes, a Corporagao dos Esportes; Corporagoes 
Economicas, como a Corporagao dos Trabalhadores Rurais, 
a Corporagao dos Medicos, a Corporagao do Credito; Corpo-
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ragoes Recreativas, como a Corporagao do Turismo; e Corpo
ragoes Religiosas, como a Corporagao da Igreja Catolica, a 
Corporagao dos Espiritas. 

As Corporagoes nao seriam, evidentemente, orgaos do 
Poder Publico. A lei limitar-se-ia a fixar o piano funda
mental da orgnizagao e hierarquia corporativa, respeitado 
o principio da autonomia das Corporagoes. 

As Corporagoes, em nome dos grupos que representa-
tassem, e que teriam iniciativa das leis relativas a esses 
grupos. Recolheriam as sugestoes legislativas, que lhes 
fossem enviadas, e as submeteriam a estudo, dentro da 
propria Corporagao. Depois, sendo caso, preparariam os 
projetos de lei e respectivas justificagoes. 

Finalmente, designariam e contratariam Procuradores, 
que teriam todos os poderes do mandato juridico, para o 
fim especial de apresentar, instruir e defender tais proje
tos, no orgao legislativo do Estado. 

Cada projeto seria sustentado pelo seu proprio defen
sor (ou defensores), especialmente contratado para fazer a 

sua def esa, na qualidade de Procurador de uma Corporagao. 

XI. 

Interrompemos aqui nossa exposigao sobre o papel dos 
grupos sociais na elaboragao da lei, para fazer referenda 
a uma outra realidade estrutural da sociedade brasileira. 

E chegado o momento, em verdade, de lembrar que o 
pluralismo dos grupos e das ordenagoes se verifica na uni
dade de um so todo. Miiltiplos sao os grupos, mas todos 

eles pertencentes a uma so sociedade. Miiltiplas as orde
nagoes, mas todas elas submetidas a mesma ordem juridica. 

Esse todo e a sociedade politica brasileira, dotada de 
sua propria ordenagao. 

Qualquer sociedade politica e tambem um grupo so
cial: e o grupo social que engloba os demais. Uma nota 
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especifica, porem, a diferencia dos outros grupos. En
quanto os outros grupos visam, exclusivamente, seus obje-
tivos particulares, a sociedade politica deve ter por fim 

garantir a ordem juridica necessaria, para que os grupos 

e os seres humanos, de que ela se compoe, melhor se possam 

aproximar dos seus particulares objetivos. 

A ordem juridica e o que se chama bem comum. No-
temos, de passagem, que nenhum outro bem merece o nome 

classico de bem comum. A ordem juridica e, em verdade, 

o linico bem rigorosamente comum, ou seja, o unico bem 

que todos os participantes da sociedade desejam necessd-
riamente, e que nenhum pode dispensar. Podera um partici-
pante da sociedade dispensar quaisquer outros bens sociais: 
amizades, assistencia, comercio, escola, agua encanada, cal-
camento nas ruas, luz eletrica, gaz combustivel, telefone, etc.. 
Mas todo aquele que disser: "Quero viver em sociedade", 
estara manifestando o desejo de viver em conformidade 

com uma ordem juridica. Por que? Porque, sem os outros 
bens sociais, pode a sociedade subsistir; sem ordem juridica. 
a sociedade e impossivel. 

Ora, para a sociedade politica, o bem comum e fim. 
Para os outros grupos sociais, o bem comum e o meio de que 
precisam para atingir seus fins particulares. 

Mas, a ideia da ordem juridica nao se apresenta a todos 
os espiritos de um modo uniforme: aos indiferentes, essa 
ideia nao preocupa; para os ignorantes, ela e um misterio; 
e para os outros, tal ideia nao tem sempre contornos preci-

sos, nem surge nos espiritos com linhas nitidas. Muitas 
vezes, ela nao e uma ideia, mas uma infinidade de ideias, e 
o que e mais grave, uma infinidade de ideias em movimento, 
a procura de u m modelo. que nunca se afirma e sempre sc 
renova. Muitas vezes, tambem, longe de ser u m todo per-
feito e acabado, e uma ideia fragmentada em elementos 
esparsos pelas consciencias individuals, porque poucos 
serao os componentes da sociedade politica que estejam 
em condigoes de ter uma visao global da ordem. 
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Dia por dia, alteram-se as condigoes e as circunstan-
cias sociais. Os imprevistos e os imponderaveis transfor-
mam, cada momento, as situagoes do Pais. E a exuberan-
cia da vida cria, sem cessar, novidades imprevistas. 

Todo esse movimento se verifica, nao ha diivida, em 

determinados sentidos, mas o sentido do movimento social 

exige, para ser percebido e compreendido, um alto mirante, 

do qual o olhar do observador abrace o conjunto global dos 
fenomenos sociais. 

Impossivel, pois, entregar aos grupos (que sao associa
goes particulares) a iniciativa das leis concernentes ao 
bem comum. 

Destas leis, a iniciativa ha de pertencer ao Governo da 
Nagao. 

A fungao do Governo e encarnar as mais profundas 
aspiragoes da Nagao e suprir as imperfeigoes da compreen-
sao coletiva. Compete-lhe dar solugao as questoes sobre as 
quais nao existe, ainda, opiniao geral manifestada. Compe
te-lhe ser a voz daqueles juizos normativos necessarios, 
que se obstinam em permanecer, por tempo indeterminado, 

no mundo oculto das representagoes subjetivas. Compe
te-lhe dar precisao aos anseios difusos da coletividade, e 
sistematizar os ideais dispersos. Compete-lhe definir com 
clareza os fins sociais e, prevendo o de que a sociedade vai 
precisar, instruir os espiritos para suscitar o desabrocha-
mento dos juizos, que o futuro vai exigir. Compete-lhe 

discernir o momento em que as normas vigorantes come-
gam a caducar, e as condigoes a reclamar nova regulamen-
tagao, e tomar medidas prudentes, a fim de evitar que o 

eterno conflito entre a ordem estabelecida e os imperativos 
da eqiiidade degenere em desordem. Compete-lhe compelir 
a sociedade a ser, na realidade, o que ela confusamente quer 
ser. Compete-lhe, enfim, descobrir e proclamar um piano 
de agao, dando forma e consistencia a ordem constitutional. 

Deve, pois, o Governo ter autonomia para a escolha de 
suas vias. Pela natureza das cousas e por todos os titu-
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los, o Presidente da Repiiblica ha de ter a mais ampla 
iniciativa da lei. 

XII. 

0 projeto de lei, gerado numa Corporagao ou produzido 
pelo Presidente da Repiiblica, deve dar entrada no orgao 
legislativo do Estado. 

Que orgao seria este? 

Gomecemos por conferir-lhe um nome. Chamemo-lo 

Senado Nacional. 

O Senado Nacional seria o orgao incumbido da elabo-
ragao das leis nationals. De tal trabalho, so nao lhe per-
tenceria a iniciativa dos projetos, porque o Senado, eviden-
temente, nao e fonte de direito. 

A sua fungao seria rigorosamente tecnica. Ao Senado, 
competeria, pois, manifestar-se sobre a constitucionalidade, 
a legalidade, a conveniencia e a oportunidade dos projetos, 
que lhe fossem submetidos. Tambem de sua competencia, 
seria dar forma conveniente e redagao correta aos projetos 
aprovados. E poderia incumbir-se, ainda, de outras fun
goes, como as de tomar as contas do Primeiro Ministro; 
autorizar emprestimos externos, referendar tratados e con-
vengoes internacionais; confirmar ou revogar o estado de 
sitio, e autorizar a sua prorrogagao; dar parecer sobre desa-
propriagoes e sobre alienagao ou concessao de terras pii-

blicas com grande area. 

No Senado, funcionariam Departamentos ou Conselhos 
altamente especializados nas questoes brasileiras. Pode
riam ser aproveitadas, por um tal Senado, organizagoes ja 
existentes, como, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatistica e o Conselho Nacional de Economia. 

Para o esclarecimento dos assuntos em estudo, poderia 
o Senado requisitar das autoridades publicas e pedir a 

entidades particulares, todas as informagoes e, mesmo, a 
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colaboragao e assistencia de que tivesse necessidade, inclu
sive o depoimento pessoal de Ministros de Estado. 

Deveriam os Senadores ter reputagao ilibada e notavel 
saber. Deveriam ser, alem do mais, cidadaos que hajam 
demonstrado, por titulos, obras e vida, exceptional devo-
tamento e prudencia, no trato da coisa piiblica. 

E m beneficio de sua independencia, deveriam os Se
nadores ser funcionarios vitalicios, como os Magistrados e 
os Ministros do Tribunal de Contas. No exercicio de suas 
fungoes, seriam inviolaveis por suas opinioes, palavras e 
votos. Mas estariam impedidos de exercer qualquer ativi
dade polilica. 

Sua designagao poderia ser feita pelo sistema do senso 
alto, e so depender do voto do Colegio Eleitoral, que iremos 
descrever adiante. Os antigos Presidentes da Repiiblica 
poderiam ser membros natos do Senado. 

A tramitagao dos projetos pelo Senado seria acompa-
nhada por Procuradores da Repiiblica e por Procuradores 
das Corporagoes. A lei proveria, tanto uns como outros, de 
amplos meios e recursos, para a defesa dos projetos de cujo 
patrocinio estivessem incumbidos, ou para a impugnagao da-
queles que fossem julgados prejudiciais as entidades que re-
presentassem. 

Os Procuradores das Corporagoes seriam contratados, 
em cada caso, pelas proprias Corporagoes, sempre que elas 
o quizessem, para defender ou para impugnar proposigoes 
em curso no Senado. 

Consequentemente, tais Procuradores nada teriam de 
parecido com os deputados da liberal democracia, eleitos 
por sufragio universal. Nao seriam representantes por me-
tafora ou por ficgao. Seriam, isto sim, representantes 

autenticos, com mandato estrito e com rigorosa responsabi

lidade juridica. 
Dos projetos entrados no Senado, far-se-ia a mais 

ampla publicidade. De seu andamento, a Imprensa Oficial 

daria noticia. 
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U m a vez aprovado, o projeto seria enviado ao Presi

dente da Repiiblica, para sangao e promulgagao. 

XIII. 

Queremos insistir em alguns pontos. 
A lei nao e produto de origem incerta e nao sabida. 

A lei tem suas fontes, e estas fontes sao perfeitamente 
conhecidas. Porque, entao, nao se ha de captar a lei nas 
suas proprias fontes? Porque havemos de nos obstinar em 
faze-la descer de aereos Parlamentos, onde ela nao tem, 
nem pode ter, suas matrizes verdadeiras? 

O que parece natural e que, somente as referidas fontes, 
pertenga a iniciativa da lei. Que a iniciativa da lei pertenga 
as Corporagoes e ao Poder Executivo. 

Impossivel esquecer, tambem, que a elaboragao legis-
lativa e trabalho eminentemente tecnico. De todas as ati-
vidades ligadas ao Direito, talvez seja esta, como ja foi dito, 
a mais subtil e dificil. Imperfeita e de conseqiiencias da-
nosas, sera, forgosamente, tal elaboragao, si entregue a 
Camaras leigas, sobretudo quando estas, irresistivelmente 
desviadas dos objetivos da Nagao, acham-se dominadas por 

interesses eleitorais. 
Tudo indica, portanto que a elaboragao das leis deva 

ser confiada a um tranquilo, estavel e grave orgao tecnico, 

isento de injungoes politicas. 
Nesse orgao, a que chamamos Senado, a representacao 

politica, ou seja, a representagao das Corporagoes, se faria 
como se faz a representagao das partes, nos Tribunals de 
Justiga: por meio de Procuradores com mandato definido e 
e com responsabilidade juridica, especialmente contratados 
pelas proprias fontes da lei, para a defesa ou para a impug-
nagao dos projetos em andamento. Desta maneira, a repre
sentagao politica deixaria de ser uma farsa, e seria uma 
representagao autentica, ou seja, uma representagao Juridico-
-politica. 



— 168 — 

Ao lado de tal orgao tecnico, parece de prudencia, 
atendendo a indole do povo brasileiro, a manutengao de 
uma Camara de Deputados, embora sem poder legislative 

XIV. 

Tribuna livre, orgao fiscalizador da politica brasileira, 
e tambem valvula de seguranga das paixoes represadas 
dos homens piiblicos, a Camara dos Deputados passaria a 
ser, por excelencia, a instituigao da vigilancia nacional. 

Embora sem poder legislativo, altas e nobres seriam 
suas fungoes. 

A Camara dos Deputados, competeria enviar represen-
tagoes ao Primeiro Ministro, relativas a gestao dos ne-
gocios piiblicos. Competer-lhe-ia, ainda, a critica dos pro
jetos em tramitagao no Senado, o julgamento da politica 
externa do Governo, a deniincia de irregularidades na exe
cugao das leis e na administragao publica, e a revelagao 
de anseios populares sobre medidas de interesse publico. A 
ela seria dirigida, no comego de cada exercicio, a mensagem 
presidential sobre a situagao do Pais. De seu voto, depen-
deria a permissao necessaria para que o Presidente e o Vice-
Presidente se ausentem do Brasil. 

Poderiam os deputados, em niimero de um ou dois 
por milhao de habitantes, ser eleitos pelo sufragio das 
Camaras Municipals. Gozariam de plenas imunidades. 
E teriam livre acesso a todas as repartigos piiblicas. 

XV 

Nesse Estado realista, como se faria a escolha do Pre

sidente da Repiiblica? 
Nao queiramos, para esta questao tambem, inventar 

solugoes e formulas milagrosas. De novo, e a propria 
realidade, e ela somente, que nos deve dar resposta a essa 
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pergunta. Alias, eloqiiente e a ligao da experiencia sobre 
a escolha dos governantes. 

0 que se tem verificado, em nosso Pais, e que, nas 
esferas da Uniao e dos Estados, so a eleicao dos chefes 
do Poder Executivo (Presidente da Repiiblica e Governa-
dores) tem o condao de interessar verdadeiramente o povo. 
As eleigoes de deputados e senadores, salvo casos excepcio-
nais, deixam o povo indiferente. 

A cedula unica, empregada nos liltimos pleitos, pos esta 

verdade em total evidencia. Os eleitores, utilizando-se de 
uma so cedula, onde figuraram os nomes dos candidatos 
ao Poder Executivo e dos candidatos ao Poder Legislativo, 
votaram massigamente nos primeiros e abstiveram-se, em 
alta porcentagem, de votar nos segundos. 

Observagao de capital importancia e a de que mesmo 
aqueles eleitores que votaram em candidatos a deputado, 
nao parecem, em sua maioria, ter levado em conta que 
estavam escolhendo legisladores. Pois, os deputados mais 
votados, salvo uma ou outra excepgao, nunca haviam de-
monstrado, nunca haviam dado prova de sua competencia 
na arte de legislar, enquanto que muitos candidatos der-
rotados eram sumidades nessa materia. Que significa isto? 
Parece-nos que isto significa, simplesmente, que o povo, 
desiludido e descrente, quando vota em deputado, vota de 
qualquer maneira e por qualquer motivo, sem consideragao 
pelo valor do candidato. 

As razoes deste fato sao obvias. Sera preciso tornar 
a menciona-las? As razoes do desinteresse do eleitorado 
pela pela eleigao dos parlamentares reduzem-se, afinal, a 
uma so: o completo desprestigio do Parlamento. 0 povo 
ja sabe (principalmente nas areas mais conscientes e "poli-
tizadas" do Pais) que o Parlamento nao representa a Nagao. 
O povo ja compreendeu que a eleigao de representantes por 
meio do sufragio universal nao passa de um engodo para 
ludibria-lo e para dar-lhe a impressao de que o regime e 
representativo e democratico. Natural, portanto, o seu 
despreso por tal eleigao. 
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Ao mesmo tempo em que manifesta esse despreso, o 
povo se inflama pela campanha eleitoral para a chefia do 
Poder Executivo. O eleitor vota com paixao em seu can
didato a Presidente da Repiiblica. Vota com fe, com amor 
pelo Brasil. 

Qual sera o motivo desta radical mudanga de atitude? 
Cremos que e o seguinte. 

Na eleigao de parlamentares, trata-se de eleger repre
sentantes, que nunca serao verdadeiros representantes. Na 
eleigao do Presidente da Repiiblica, trata-se de eleger o 
Chefe da Nagao, que realmente sera Chefe da Nagao. 

Na eleigao de parlamentares esta em jogo a represen
tagao politica. Na eleigao do Presidente da Repiiblica, esta 
em jogo a chefia do Pais. Na primeira, os fins almejados 
nao sao atingidos, uma vez que a representagao, decor-
rente de tal eleigao, nao e mais do que uma farsa. Na 
segunda, alcanga-se em cheio o objetivo visado, uma vez 
que o eleito sera, efetivamente, o Presidente da Repiiblica. 

Na eleigao de parlamentares, tudo e ficgao, quimera, 
mentira. Na eleigao do Presidente da Repiiblica, tudo e 

o que e. Eis a diferenga. 

E essa diferenga e o que determina as atitudes diferen
tes do eleitorado. Que importa ao eleitorado o nome, a 
figura, a qualidade dos deputados que comporao a Camara? 
O eleitorado sabe, por forga de uma longa experiencia, que 
a Camara nao ira cumprir, por impossibilidade absoluta, 
seu dever de representagao nacional. Mas ao eleitorado 
interessa, de maneira essencial, o homem que vai ser, ver-
dadeiramente, o Chefe da Nagao. 

Dessas observagoes, concluiremos o que a evidencia 
dos fatos nos forga a concluir. Concluiremos que o su
fragio universal processo inidoneo para a escolha de repre
sentantes e de legisladores — e, sem diivida, com o livre 
funcionamento dos partidos o processo natural para a es
colha do Presidente da Repiiblica e dos demais chefes do 
Poder Executivo (Governadores e Prefeitos). 
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Tal processo fracassa enquanto meio de assegurar a 
representagao politica, porque esta so se pode ef etivar, como 
e claro, num regime sensivel a polifonia social. Mas e eficaz 

enquanto processo para a escolha do Chefe da Nagao, 
porque este nao tem por missao representor a Nagao, mas 
dirigi-la, e, sendo um so, tem que ser Presidente, sem dis-
tingao, de todos os brasileiros. 

Para os fins da representagao nacional, a Nagao pre-

cisa ser considerada em toda a sua multifdria realidade. 
Para os fins da chefia nacional, a Nagao precisa ser con

siderada em sua grandiosa unidade. Eis porque o sufragio 

universal nao resolve o problema da representagao nacio

nal, mas da solugao ao da escolha do Presidente da 
Repiiblica. 

Nao se retire do povo o direito e a alegria de eleger o 

Chefe da Nagao! Nao se deem ouvidos aos que desejam 
passar esse direito ao Parlamento Nacional! Podera o 

povo, e certo, enganar-se uma vez ou outra, e nao eleger o 
melhor. Mas ter-se-a enganado de boa fe, desejando o bem 
de seu Pais. 0 Parlamento, entretanto, nunca disperdiga-

ria seu tempo, meditando sobre qual seria o melhor para o 
Brasil: elegeria sempre aquele que atendesse aos interesses 

eleitorais das bancadas majoritarias, fosse ele o melhor ou 
o pior. 

E curioso verificar que aqueles que nao confiam no 

povo para a eleigao do Presidente da Repiiblica, e que 

apregoam a necessidade de realiza-la por meio do Parla

mento, querem o sufragio universal para a eleigao dos re

presentantes do povo. 

O regime que adotasse estas ideias afastaria definiti-

vamente o povo de seu Governo. Porque o Presidente da 

Repiiblica, criado em conchavos politicos, deixaria de ser 

o chefe querido do povo. E os "representantes do povo", 

produzidos por meios inidoneos, nao seriam representantes 
de cousa nenhuma. 
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XVI. 

Na democracia cujos lineamentos estamos tragando, 
qualquer u m do povo pode ser candidato a Presidente da 
Repiiblica. Basta que satisfaga os requisites legais e se 
inscreva no Tribunal Superior de Justiga Eleitoral. 

Terminado o prazo de inscrigao, convocar-se-ia o Colegio 
Eleitoral, a que ja fizemos referenda e que adiante descre-

veremos, para que se manifeste, por simples afirmagao ou 
negagao, sobre a idoneidade e aptidao de cada candidato. 
Ao sufragio universal da Nagao, somente seriam apresen-
tados os candidatos aprovados nesse exame. 

Salta aos olhos a necessidade de uma tal selegae Nao 
e possivel abandonar o povo das fabricas e dos campos, e 

os habitantes das vastidoes incultas do territorio national, 
a merce de aventureiros e demagogos. E, acima de tudo, 
todas as cautelas precisam ser tomadas para defender o 
Brasil contra candidatos impostores, que fagam da miseria 
de nossas populacoes, a materia prima de sua labia, posta 
a servigo de causas anti-nacionais. 

Logo apos sua posse, o Presidente da Repiiblica no-
mearia seu Primeiro Ministre 

O Estado Brasileiro, como e obvio, compreende a Nagao 
e seu Governo. O Presidente da Repiiblica seria o Chefe 
do Estado, com os encargos e prerrogativas marcados na 
Constituigao. O Primeiro Ministro e o Chefe do Governo, 
com a responsabilidade da administragao nacional. 

A ambos caberia a suprema obrigagao de prover tudo 
quanto fosse litil ou se fizesse necessario ao bem estar, 
cultura, progresso e seguranga da Nagao. A ambos in-
cumbiria criar e manter, em beneficio de todos, condigoes 
de existencia digna e tranqtiila. 

Ao Presidente competeria representar o Brasil perante 
os Estados estrangeiros; celebrar tratados e convengoes 
internacionais; exercer o comando supremo das Forgas 
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Armadas; declarar guerra e fazer a paz; permitir que forgas 
estrangeiras transitem pelo territorio do Pais, ou nele per-
manegam temporariamente; substituir o Primeiro Ministro 
quando, a seu juizo, as circunstancias o aconselharem; 
enviar mensagens ao Senado Nacional, apresentando os 
projetos de lei do Poder Executivo; sancionar e promulgar 
as leis nationals; vetar; enviar ao Senado Nacional, em 
cada exercicio, a proposta de orgamento do exercicio se
guinte; remeter mensagem a Camara dos Deputados, por 
ocasiao da abertura dos trabalhos anuais, dando conta da 
situagao do Pais; nomear os Governadores dos Territorios; 
decretar, prorrogar ou suspender o estado de sitio; decretar 
a intervengao do Governo Nacional nos Estados; dar per-
missao a brasileiros para que possam aceitar, de governo 
estrangeiro, comissao, emprego ou pensao; conceder indullo 
e comutar penas. 

0 Primeiro Ministro, por sua vez, seria o chefe da 
administragao piiblica e, por via de conseqiiencia, o res-
ponsavel direto pela politica interna do Governo. Caber-
lhe-ia, a titulo de atribuigoes principals, nomear e demitir, 
com aprovagao do Presidente da Repiiblica, os Ministros 
das diversas Pastas; presidir as reunioes ministeriais; acei
tar, com os respectivos titulares, o piano de agao de cada 
Ministerio; despachar regularmente nas Pastas ministeriais; 
sugerir ao Presidente as leis exigidas pela administragao 
piiblica; expedir regulamentos para a fiel execugao das 
leis; criar, extinguir e prover os cargos piiblicos nacionais, 
e fixar-lhes os vencimentos; nomear e demitir, com apro

vagao do Presidente, o Prefeito da Capital da Repiiblica; 
superintender os servigos de policia; fixar o salario mi-
nimo; sugerir ao Presidente os meios de solver a divida 
piiblica nacional; enviar ao Presidente, e m cada exercicio, 
a proposta de orgamento do exercicio seguinte; prestar, ao 
Senado Nacional, dentro dos tres primeiros meses de cada 
exercicio, as contas relativas ao exercicio anterior. 

B e m claras sao as vantagens de u m a tal divisao de 

competencias. 

12 



— 174 — 

Nao sendo responsavel direto pela administragao pii
blica, o Presidente ficaria a salvo das criticas violentas da 

oposigao e das acusagoes, muitas vezes apaixonadas, de 
seus adversarios politicos. Sobretudo em momentos de crise 

nacional e de agitagoes populares, essa discriminagao de 
fungoes se revelaria de grande utilidade. Para pacificar 

os animos e evitar conturbagoes maiores, buscando atender, 
quem sabe, a representagoes da Camara dos Deputados e a 

manifestagoes da imprensa, poderia o Presidente, ante o 
clamor publico, substituir seu Primeiro Ministro por outro, 

cujos propositos, talvez melhor se afinassem com os recla-
mos generalizados. Por meio de tal medida, conseguiria, 

provavelmente, sem violencias e opressoes, tranquilizar a 
Nacao e estabilizar o regime. 

XVII. 

O Colegio Eleitoral da Repiiblica, a que ja nos refe-
rimos duas vezes, constituiria um corpo selecionado de 
eleitores, com duas incumbencias: a de eleger os Senadores 
Nationals e a de se manifestar, com um "sim" ou um "nao", 
sobre a idoneidade e aptidao de cada candidato a presi-
dencia da Repiiblica. 

Uma grave dificuldade aqui se apresenta, a desafiar a 
argiicia dos constitucionalistas. Que processo seria o mais 
adequado, o mais eficaz, para a formagao desse Colegio de 
tao alta responsabilidade? 

A designagao de legisladores — de legisladores que 
meregam, de fato, este titulo — e missao que nao deve ser 
entregue a qualquer eleitorado. Como pode o vulgo, a 
grande massa popular do sufragio universal, amorfa, des-
caracterizada, indefinida, discernir e apontar os cidadaos 

aptos a ditar as normas da convivencia social? Tal mister 
exige uma cultura especializada. Fazer a lei nao e para 
qualquer um, como todos sabem. Mas nao e para qualquer 
um, tambem, escolher os que hao de faze-la. 
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Por outro lado, essa escolha de legisladores nao pode 
ser operagao complicada, de dificil execugao, com afanosas 

diligencias, a demandar prazos dilatados. Nao, ela ha de 
ser simples, para consecugao rapida e tempestiva de seus 

objetivos, em beneficio da regularidade das fungoes do 
Senado. 

Mas que meios e metodos devem ser empregados para 
formar, com rigoroso criterio e conveniente simplicidade, 
o Colegio Eleitoral dos Senadores? 

Poder-se-ia invocar, talvez, a titulo de sugestao, o sis
tema adotado no Tribunal do Juri, para a formagao do 

Conselho de Sentenga. Como se sabe, nesse Tribunal, o 
Juiz Presidente organiza, anualmente, sob sua responsabi
lidade, uma longa lista de jurados, cujo niimero varia 
segundo a maior ou menor populagao da comarca. Dentre 
os assim alistados, sorteiam-se os vinte e um cidadaos, que 

irao compor o Tribunal, e dos quais sete constituirao o 

Conselho de Sentenga, em cada sessao de julgamente 

Por associagao de ideias, nao seria de se pensar, quem 
sabe, num Colegio Eleitoral em dois graus? No primeiro 
grau, ter-se-ia um amplo circulo de eleitores, com quinze 

ou vinte mil elementos, prudentemente selecionados e alis
tados pelos Tribunals Eleitorais, dentre os homens bons de 
cada Estado. A tais eleitores competeria eleger os compo-

nentes do Colegio Eleitoral do segundo grau. Estes, entao, 

formando um circulo fechado de mil ou dois mil elementos, 
espalhados por todo o territorio nacional, e que teriam a 
insigne incumbencia de eleger os Senadores . 

Acontece, porem, que o processo fundado em listas, 
como as que acabam de ser mencionadas, processo perfei-
tamente adequado ao Tribunal do Juri, nao e proprio para 
a Constituigao do Colegio Eleitoral. 

Adequado ao Tribunal do Juri, sim, porque, nesse Tri
bunal, o que se quer e que o Conselho de Sentenga seja 
composto de homens bons, mas homens comuns, isto e, de 
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homens da luta pela vida, considerados apenas como simples 
participantes do corriqueiro drama, que e a existencia 
quotidian a. 

Na formagao do Colegio Eleitoral, todavia, as exigencias 

sao muito maiores. Neste orgao, o que se quer e que o 
corpo de eleitores nao seja apenas um conjunto idoneo de 
participantes do referido drama, mas que seja isto e muito 
mais do que isto. 0 que se quer e que o Colegio Eleitoral 
seja composto de pessoas que dedicaram grande parte de 
sua existencia aos problemas do povo, as indagagoes das 

ciencias sociais, aos misteres da verdadeira politica, as 
questoes da lei e da jurisprudencia. So tais pessoas, evi-
dentemente, e que tem competencia para saber quem possui 
a rara aptidao de legislar. 

Que sao muitas, essas pessoas, num pais como o nosso, 
ninguem poe em diivida. Mas como escolhe-las, como alis-
ta-las, como congrega-las, para formar o grupo forgosa-
mente limitado Eleitoral, que passaria a ser o Colegio da 

Repiiblica? 

A nos nos parece que a realidade das cousas coloca 
em nossas maos uma solugao simples do problema. 

Nao sendo possivel, como e obvio, convocar para o 
Colegio Eleitoral todos os cidadaos que estariam em con
digoes de pertencer a ele, parece natural considerar como 
a ele pertencentes os cidadaos que exercem, por titulos ofi-
cialmente reconhecidos, profissoes estritamente relaciona-
das com as fungoes dos proprios Senadores. 

Ora, exercem tais profissoes os especialistas em ciencias 
sociais, como, por exemplo, os especialistas em Ciencia do 
Estado e em Direito Constitutional, em Ciencia das Finan-
gas e em Economia Politica, os sociologos e os historiadores, 
os jurisconsultos e os filosofos do Direito. 

Dentre esses elementos, poderiam pertencer ao Colegio 
os portadores de titulos conquistados em concursos oficiais 
ou obtidos por meritos, em carreiras devotadas as suas res-
pectivas especialidades. 
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Quem sao eles? Sao os professores efetivos em curso 

superior oficial de ciencias sociais, os desembargadores dos 

Tribunals de Justiga e os ministros do Supremo Tribunal. 

Muitas outras pessoas, evidentemente, estariam, tam

bem, em condigoes de participar do Colegio Eleitoral. Mas 

havera algum meio pratico, algum processo idoneo, para 

escolhe-las? 

Se abertas estiverem as portas dessa agremiagao, para 

o ingresso de quaisquer personalidades, uma conseqiiencia 
sera inevitavel: nada conseguira impedir, na selegao 

de seus membros, a ingerencia e predominancia de nefas-
tas influencias politicas — e a instituigao fugira de sua 

autentica finalidade. Porque ali se apresentarao, fatal-
mente, cidadaos prestigiosos, portadores de "altos" titulos, 

mas titulos sem nenhum valor para a consecugao dos obje-

tivos do Colegio Eleitoral. Havera quem ainda se queira 
iludir com a pureza da politica humana? 

Porque nao considerar como representantes de toda a 

classe dos que podem ser membros do Colegio Eleitoral da 
Repiiblica os catedraticos de ciencias sociais e os magistra-
dos de sua segunda e de ultima instancia? 

0 argumento extraordinariamente importante em favor 
de tal tese e o de que esses profissionais ja fizeram a prova, 

que seria de se exigir do cidadao que devesse participar do 
Colegio Eleitoral. De fato, em concursos piiblicos oficiais 
e na faina quotidiana de suas existencias, cada u m deles, 
individualmente, ja revelou sua competencia vocational e 
seu amor as questoes sociais. Por conseguinte, cada um 
deles ja esta naturalmente selecionado para o Colegio 
Eleitoral, sem necessidade de mais provas. 

O sistema aqui preconizado tera seus defeitos. Mas 
que sistema nao os tera? 0 que se pergunta e se outro 
melhor existe. E m caso afirmativo, seja ele adotado, para 
a composigao do Colegio Eleitoral da Repiiblica. 
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XVIII. 

De que tipo seria o Estado que acabamos de descrever? 

Tal Estado seria um Estado Orgdnico ou Estado Insti-
tucional, porque estaria formado dos orgaos, corpos ou 
instituigoes de que a sociedade espontaneamente se compoe. 
Mas um Estado Institutional inedito, absolutamente inedito, 
uma vez que seria: 

O Estado Corporativo sem Camara Corpora
tiva, o Estado da Democracia Quasi Direta, 

pois, nele, a iniciativa da lei caberia diretamente aos orgaos 

e corpos naturais de que se constitui o povo. 

Tal Estado jamais poderia ser taxado de "super-estru-
tura". Por que? Porque sua estrutura seria a propria 
estrutura da Nagao. 

Como nenhum outro, em verdade, ele seria, de fato, o 
que o Estado deve ser. Que deve ser o Estado? 

O Estado define-se: Nagao com um Governo institu-
cionalizado. 

Tera chegado a categoria de Estado, toda Nagao que 
haja institucionalizado juridicamente o seu Governo. E 
Estado, a Nagao cujo Governo nao e um homem, um chefe, 
um ditador, e sim uma instituigao juridica e permanente, 
na qual os governantes sao agentes transitorios. Tal e o 
conceito rigoroso de Estado, inferido da historia universal 
das Nagoes. 

Mas o que cumpre salientar, neste fim de dissertagao, 
e que o Estado, antes de tudo, e a Nagao. E a Nagao e uma 
realidade que nao deve ser contrafeita por mitos constitu
tionals. Nao pode, pois, o Estado ser mascara afivelada ao 
rosto da Nagao. Nao pode ser super-estrutura, erguida por 
cima da estrutura nacional. Nao pode ser invengao, fan
tasia, artificio. 
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O Estado Corporativo, cujos lineamentos esbogamos 

nestas paginas, seria constituido pela Nagao. A Nagao seria 
a materia de que esse Estado e feito — nao a Nagao desfi-
gurada, deformada, massificada, nao uma Nagao fantasma, 
e sim a Nagao como ela £, na realidade; a Nagao autentica, 
viva e verdadeira, feita de povo, e nao de massa, e estrutu-
rada, portanto, com as instituigoes, os corpos, os orgaos, 
onde tem curso, por designios superiores, a existencia na
tural dos homens. 


