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• RESUMO: As obras de Sade procuram retratar as praticas corruptas e libertinas presentes no regime 

desp6tico de Luis XV, apontando invariavelmente a " alcova" como lugar privilegiado de transformacao 

do corpo e da mente e, ao mesmo tempo, de producao filos6fica. A atualidade do pensamento de Sade 
revela-se no fate de colocar como tendencia da modernidade, a constituicao narcisica da subjetividade 
que, em sua variante politico-social, aparece sob a forma do conforrnisrno politico. Este artigo pretende 
apresentar 0 pensarnento de Sade como uma critica aos liames sociais , 0 que conduz a ruptura da ideia 
de pacto social formulada por Rousseau. A doutrina sem compaixao de Sade torna-se filosofia negativa 
na medida em que fornece os fundamentos da critica a razao instrumental. Sendo pessirnista quanto 
aos rumos do existente, a teoria sadiana aponta a "animalidade" humana como possibilidade de 
transcendencia da artificialidade dos lacos sociais . 
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" Com que direito aquele que a mentira adstringe 
Pretende submeter -se ao erro que 0 atinge? 
Care<;:o eu do Deus que a sabia mente abjura 
Pra a mim mesmo explicar as leis da mae natura? 
Nela tudo se move, e 0 seu seio criador 
Age sem precisar da ajuda dum motor" . . .  
"Por mais que a agitayao seu orgao nos arraste 
Ha que ceder-lbes sem remorso e sem desgaste, 
E,  nao escrutando leis nem costumes lernbrando, 
Ardentemente ao erro irmo-nos entregando, 
Que sempre por suas maos no-lo ditou natura. 
Respeitemos tao-so 0 que ela nos murmura" . .  
"Vejamos como 0 raio e m  suas maos fatais 
Fulrnina ao acaso e como os filhos e os pais, 
Os templos, os borcteis, os crentes, os bandidos, 
Tudo a natura apraz, carente de delitos. 
Servirno-la nos tarnbem ao cometer 0 crime: 
Mais nossa mao 0 espalha e mais aquela 0 estima" . .  

Donatien Alphonse Franyois d e  Sade 
A verdade . . . ( 1989). 

1 .  Este texto foi elaborado par ocaSlad da realizaCiio do curso de Fundamentos Filos6ficos da Psicologia e da 
Psican81ise, oferecido pelo Centro de L6gica, Epistemologia e Hist6ria da Ciencia da UNlCAMP durante 0 ana de 
1989. 

2 .  Departamento de Psicologia da Educaciio - Faculdade de Ciencias e Letras - UNESP - 1 4800 - Araraquara - SP. 
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Introdu�ao 

Pretende-se,  no presente ensaio , examinar as ideias do Marques de Sade, 
particularmente as que 0 autor expoe em A filosofia na alcova ( 1968) , contrapondo-as 
as teses de Jean-Jacques Rousseau sobre 0 pacto social, presentes em sua obra 0 
contrato social, particularmente no Livro I, Cap .  VI. (Do pacto social) , (s .d . ) .  

Algumas das reflexoes aqui apresentadas acerca do  pensamento filosofico de 
Sade apoiam-se nas referencias de Roland Barthes ( 1979) , encontradas no ensaio 
"Sade, Fourier, Loiola" . 

Neste trabalho restringimo-nos , pOIem, as reflexoes
' 

que Barthes desenvolve 
sobre Sade . No prefacio desta obra ja se tern uma ideia das inten\(oes do autor em 
resumir pensadores tao diversos : " De Sade a Fourier, 0 que se desvanece e 0 sadismo ; 
de Loiola a Sade, e a interlocu\(ao divina . Quanto ao resto , a mesma escrita , a mesma 
volupia de classificar , a mesma paixao cortante (de cor tar 0 corpo cristico , 0 corpo 
imolado, a alma humana) , a me sma obsessao enumerativa (contar os pecados, os 
suplicios ,  as paixoes e os proprios enos de calculo) , a mesma pratica da imagem (da 
imita\(ao , do quadro, da sessao) , a mesma fun\(ao do sistema social , erotico , fantas
matico" ( 1979 , p. 9) . 

Procuramos tambem fundamentar nossa exposi\(ao nas criticas levantadas por 
Adorno e Horkheimer, em Dialetica do esc1arecimento ( 1985) em rela\(ao ao pensa
mento de Sa de que,  segundo eles, proclama como natural a domina\(ao dos mais fracos 
pelos mais fortes . Saliente-se ainda que alguns de nossos comentarios sobre a 
estrutura da obra Dialetica do esc1arecimento inspiram-se nas reflexoes de Martin Jay, 
apresentadas no artigo "Positive and Negative Totalities . . . . .  ( 1986) . 

A obra Dialetica do esc1arecimento apresenta-se como urn discurso fragmentario, 
que praticamente substitui 0 sistema hegeliano-marxista . Adorno , em particular , 
considera que seja possivel obter no\(oes esclarecedoras de uma "totalidade fraturada" 
a partir do estudo de elementos particulares do real. 0 particular e concebido como 
"revela\(ao repentina" de urn real "nao totalizado" .  0 I Excurso da obra em questao 
trata da dialetica do mite e do esclarecimento na Odisseia , de Homero, considerada 
como urn dos testemunhos mais precoces da civiliza\(ao burguesa ocidental . 0 II 
Excurso trata de autores como Sade , Kant e Nietzsche , os quais Horkheimer e Adorno 
concebem como os "implacaveis realizadores do esclarecimento" .  Na tentativa, no 
entanto , de elaborar uma serie de ensaios, sem a pretensao de apanhar a totalidade 
do conceito , os auto res reconem a estes pensadores como forma de elucidar a dialetica 

do particular. Somente Filosofias Negativas , como as formuladas pOI Kant , Nietzsche 
e Sade e que, contraditoriamente, poderiam fornecer subsidios a razao emancipatoria 
em uma sociedade dominada pela Industria Cultural , como a do seculo XX. 

o artigo de Michel Lebrun "Les perils de la nature" ( 1967) foi fundamental para 
o proposito de contextualizar os pensamentos de Sade e de Rousseau em meio a 
produ\(ao filosofica do seculo XVIII . Reconemos a este artigo por ser bastante 
esclarecedor quanto aos temas tratados no presente ensaio , ou seja, as ideias de Sade 
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e Rousseau sobre 0 pacto social e, particularmente, pelo fato de demonstrar como 0 

pensamento libertino veio romper com 0 " otimismo " reinante no pensamento filos6-
fico do seculo XVIII. Ao mesmo tempo, 0 artigo de Lebrun elucida, mesmo que a partir 
de urn outro enfoque, as ideias de Adorno e Horkheimer a respeito das Filosofias 
Negativas . 

Sobre Sade 

R. Barthes salienta a importancia de Sade, antes de tudo , por ter " inventado urn 
discurso imenso , baseado nas suas pr6prias repetic;oes (e nao nas dos outros) , trocado 
em pormenores , surpresas , viagens , ementas , quadros ,  configurac;oes, nomes pr6prios 
etc . ; em resumo, a contracensura consiste em criar 0 romanesco a partir do interdito" 
( 1 979, p. 126) . 

As aventuras sadianas retratam, segundo 0 autor, a sociedade de Luis XV, 
contemporanea a juventude de Sade . A sociedade de libertinos corresponde a 
realidade da pr6pria aristocracia da epoca, ou mais especificamente, da "classe dos 
financeiros ,  tratantes e prevaricadores , numa palavra : exploradores , tendo a maior 
parte deles enriquecido nas guerras de Luis XV e com as praticas corruptas do 
despotismo" (Barthes , p. 1 29-30) . Os suditos retratados nas obras de Sade pertencem 
ao subproletariado industrial e urbano , ou aos servos do feudalismo, que ainda 
subsistiam em algumas regioes da Europa. 

As relac;oes de classe, segundo Barthes , aparecem retratadas em Sade como se 
fossem urn modele a reproduzir na pequena sociedade de libertinos . Trata-se de uma 
"re-produC;ao" ,  nao de urn quadro hist6rico , mas sim de uma pratica social em que 
exploradores e explorados opoem-se radicalmente . Isto fica evidenciado nas relac;oes 
que os libertinos mantem com Augustin, urn jovem jardineiro , em A filosofia na alcova, 

associando-o,  "como manequim as suas lic;oes , e como sudito aos seus prazeres" 
(Barthes , p. 1 55) . Nota-se tambem que Augustin e excluido da cena, quando Dolmance 
se poe a ler 0 panfleto "Franceses , s6 mais urn esforc;o se quereis ser republicanos" .  
o sudito e excluido da linguagem seria dos libertinos ; ao mesmo tempo, segundo 
Barthes , " 0  discurso que inaugura a moral republicana e, paradoxalmente, urn pacto 
de secessao lingiiistica . . . . .  (Horkheimer, 1985 ,  p. 1 55) . A cena er6tica que une os 
corpos opoe, ao mesmo tempo, a linguagem da aristocracia a dos suditos . 

E importante acrescentar , a titulo de apresentac;ao das ideias sadianas e de sua 
linguagem especifica, que os romances de urn autor tao controvertido como este , 
considerado por alguns como urn autor pornografico, ou como alguem que melhor 
descreveu as patologias sexuais, ou ainda enquanto critico literario , talvez deva ser 
estudado como urn pensador que entrelac;a textos compactos, em que expoe grandes 
dissertac;oes filos6ficas , e paginas repletas de dialogos e trechos entrecortados onde 
apresenta "a orgia, a cena libidinosa ou criminal" (Barthes, p. 143) . 0 estilo da narraC;ao 
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sadiana rompe com qualquer leitura estruturalista, sem apresentar urn sentido 
definido, ou mesmo uma progressao de sentidos ,  e muito menos algo por concluir. 

Segundo Barthes, " a raps6dia sadiana e dirigida sem ordem: viagens , roubos , 
assassinios , dissertayoes filos6ficas , cenas libidJ.nosas , fugas , narrayoes segundas, 
programas de orgia, descriyoes de maquinas etc . . .  " (p . 138) .  

o grupo sadiano se constitui para 0 leitor como " quadros vivos" ,  e torna-se cena 
para os participantes . Entrelayam-se algo de estatico , pict6rico e 0 trabalho de 
encenayao pr6prio ao que Barthes denornina "quadros vivos" .  0 leitor e tratado como 
se fosse urn espectador de uma peya de teatro , como se fosse convidado a encenar, 
a acrescentar , a transformar 0 quadro . 

o desejo e a imaginayao assumem uma importancia vital no projeto sadiano de 
libertayao do corpo de toda e qualquer moralidade . "0 que constitui 0 valor do sexo 
e o  espirito . 0 espirito e simultaneamente uma efervescencia da cabeya ( 'Vi a esporra 
exalar-se dos seus olhos ' )  e uma garantia de rentabilidade, pois 0 espirito prescreve, 
inventa, aperfeiyoa . . .  " (Barthes ,  p. 165) .  

E preciso salientar que Sade foi urn dos autores que acabou instaurando 0 

pensamento anti-humanista na modernidade e 0 linico a questionar a ideia de vinculo 
social . Nem por isso pensa 0 homem isolado, sem ligayoes , referindo-se, muitas vezes , 
a relayoes mais diretas , nao mediadas pelo aparato moral e politico do Estado . 

A relayao sadiana, no interior do grupo libertino , e sempre , como afirma Barthes 
(recorrendo a Lacan) , de "desforra" ,  combinando-se as figuras ora de vitima, ora de 
perseguidor .  Todas as relayoes tendem a formar uma cadeia er6tica que vern substituir 
o par monogamico . 

Sade, em A filosofia na alcova , elabora uma critica radical a todos os liames que 
unem os hom ens , ou seja,  as relayoes de parentesco , de amor, de amizade etc . ,  
assimcomo apresenta uma critica radical as ideias religiosas . As relayoes humanas 
encontram-se permeadas pela imoralidade, conduzindo a ruptura de to do pacto social . 

Confrontando Sade e Rousseau 

Rousseau, particularmente no capitulo em que trata do pacto social, em 0 contrato 

social, entende que os homens sao conduzidos a estabelecer uma especie de contrato 
social , cuja clausula essencial refere-se a necessaria "alienayao total de cada asso
ciado , com todos os seus direitos ,  em favor de toda a comunidade ; porque, primeira
mente, cada qual se entregando por completo e sendo a condiyao igual para todos, a 
ninguem interessa torna-Ia onerosa para os outros" (p . 30) . 

o contrato social , segundo Rousseau , viria solucionar 0 problema fundamental 
colocado pelo interesse comum de autoconservayao diante da necessidade de 
preservar a liberdade de cada homem. 0 autor enuncia essa questao do seguinte 
modo : "Encontrar uma forma de associayao que defenda e proteja de toda a forya 
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comurn a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual, cada urn, unindo-se a todos, 
nao obede<;a senao a si mesmo, e permaneya tao livre como anteriormente" (p . 31 ) .  

As bases desse contrato assentam-se sobre 0 pacta social , cujas clausulas sao 
tacitamente adrnitidas e reconhecidas ate que se imponha a necessidade de viola-Io , 
momenta em que e restituida ao homem a liberdade natural em detrimento da 
liberdade convencional. 

A pessoa publica assume a forma de "Republica" ou "corpo politico" ,  cujos 
interesses devem saber expressar a vontade geral e se sobrepor aos interesses da 
"pessoa particular de cada contratante" (p . 3 1 ) .  Supoe que esse ate de associa<;ao 
deve produzir " urn corpo moral e politico" , cujo comando supremo seria representado 
pela pessoa publica, denominada de "Estado, quando e passiv� ; soberano, quando e 
ativo ; autoridade, quando comparados a seus semelhantes" (p . 3 1 ,  grifos no original) . 
Esse "corpo moral e coletivo" deveria ser capaz de expressar os interesses de cada 
urn de seus membros . Embora defenda essa ideia de unidade, faz 0 autor uma distin<;ao 
entre os associados, denominados genericamente de 'povo' , no que se refere ao poder 
de legislar : cidadaos, os "participantes na autoridade soberana" ,  e vassalos, aqueles 
"sujeitos as leis do Estado" (p . 3 1 ,  grifos no original) . 

Sade e contrario a ideia de pacto social , pois considera que 0 aparato moral e 
politico do Estado foi montado para bloquear a imagina<;ao , ao mesmo tempo em que 
mascara a desigualdade, ja que apenas metamorfoseia a dornina<;ao e nao a modifica 
em sua essencia . Em A filosofia na alcova , Sade expoe suas ideias acerca da religiao , 
dos costumes , da politica e ,  no afa de produzir transforma<;oes na pequena Eugenie, 
que ,  por sua vez , demonstra-se d6cil a " educa<;ao " , propoe que 0 espa<;o privado seja 
o lugar privilegiado de transforma<;ao do corpo e da mente . Pretende, desse modo, 
promover 0 total desbloqueio da imagina<;ao e, assim, restituir ao sujeito 0 poder sobre 
seu corpo. A ideia e fazer com que 0 sujeito utilize seu corpo com a finalidade de obter 
prazer, com plena consciencia de si e de seu corpo , e nao encobrindo-o pelos ditames 
morais da familia, da religiao ,  do Estado etc . 

o engodo do pacto , segundo 0 Marques de Sade, consiste em pre gar uma 
igualdade aparente e com isso reprimir a possibilidade de 0 mais fraco rebelar-se .  E 
certo que Rousseau nao reconhece nenhuma autoridade natural do mais forte sobre 
o mais fraco , nem admite que a for<;a fa<;a 0 direito, no entanto , confere as conven<;oes 
o espa<;o de legitimidade da autoridade entre os homens . 

o pacto social , segundo Rousseau , "ao inves de destruir a igualdade natural 

substitui , ao contrario , por uma igualdade moral e legitim a a desigualdade fisica que 
a natureza pode par entre os homens , fazendo com que estes, conquanto possam ser 
desiguais em for<;a ou em talento, se tornem iguais por conven<;ao e por direito" (p . 37, 
o grifo e nosso) . Apesar de salientar a justi<;a de urn pacto que protege os mais fracos 
dos mais fortes, parte ingenuamente do pressuposto de que 0 direito a propriedade 
seja igual para todos . Mesmo considerando que a desigualdade entre os hcimens se 
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ongma da desigualdade economica, propae que a legitimidade do Estado seja 
garantida nao por condigaes de ordem economica e politica, mas de ordem psicologica 
ou moral . Essa questao fica esclarecida quando discursa sobre a igualdade em urn 
sistema baseado em graus distintos de poder e de riquezas : " 0 que supae, por parte 
dos grandes, moderagao de bens e de credito e, do lade dos pequenos, moderagao de 
avareza e ambigao" (p. 60) . 

Considera-se que 0 Estado deva ser dirigido pela "vontade geral" ,  "pois ,  se a 
oposigao dos interesses particulares tornou necessario 0 estabelecimento das socie
dades, foi a conciliagao desses mesmos interesses que 0 tornou possivel" (p . 38) . Os 
lagos sociais deveriam, pois , basear-se nesse esforgo de conciliagao que,  para Sade, 
transforma-se no grande engodo do pacto proposto por Rousseau . 

Rousseau faz ainda a ressalva de "que nao ha e nem pode haver nenhuma 
especie de lei fundamental obrigatoria para 0 corpo do povo, nem mesmo 0 contrato 
social" (p . 32) . Abre-se assim a possibilidade de urn rearranjo do pacto social , caso 
nao mais corresponda aos interesses da coletividade . Mas , enquanto subsistir 0 pacto, 
impae-se a obrigatoriedade de respeita-lo . 

No entender de Sade , 0 espago onde se consolida aquilo que se nega, ou seja, 
a igualdade, e o  da sociedade . E na alcova, no entanto , que aparece a verdade do 
sujeito , centrada no interesse proprio , no prazer e no egoismo . 

Ao contrario de Rousseau , a (mica moralidade aceitavel por Sade e a do proprio 
individuo . Como conseqiiencia da uniao do interesse proprio , do prazer e do egoismo, 
tudo se justifica - 0 roubo, a flagelagao , 0 crime etc .  Tornam-se incertos os limites 
entre 0 bern e 0 mal , ficando dificil precisar quais sao as agaes consideradas 
criminosas . 

No discurso " Franceses , ainda urn esforgo , se quereis ser republicanos" ,  intro
duzido em urn momenta de "sintese" da educagao de Eugenie, Sade faz uma especie 
de apelo ao antipacto . "Ao se conceder a lib erda de de consciencia e de imprensa, 
pensai cidadaos ,  que com raras excegaes , deve-se permitir qualquer agao , salvo 
aquela que of en de diretamente as bases do Governo , restam-vos muito menos crimes 

a punir, pois que, com efeito , ha muito poucas a90es criminosas numa sociedade 
baseada na liberdade e na igualdade e que , pesando e examinando bern as coisas , 
nada ha de verdadeiramente criminoso, senao aquilo que a lei reprova, pois anatureza 

nos inspira , ao ditar-nos igualmente vicios e virtudes , tendo em vista a nossa 

organiza9ao, ou, mais filosoficamente ainda, em vista da necessidade que ela tern de 
urn e de outro, 0 que ela nos sugere e de medida muito incerta, para regular com 
precisao 0 que esta bern ou 0 que esta mal" (Sade, 1968 ,  p. 132 ,  0 grifo e nosso) . 

Apesar de salientar 0 papel das organizar;:aes individuais que impelem cada ser 
humane a esta ou aquela ar;:ao, nao se pode concordar com R. Barthes , que acredita 
que os personagens de Sade sejam ineducaveis . Barthes recorre aos personagens 
Justine e Juliette para demonstrar que 0 texto sadiano propae basicamente a " repetir;:ao 
do prazer" ,  tornando-se indecorosa, nao porque incita a luxUria e ao crime, mas porque 
"nao revela, nao transforrna, nao amadurece, nao educa, nao sublima, nao completa nem 
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recupera nada, a nao ser 0 proprio presente, cortado , sedutor, repetido . . .  " (p . 147) . No 
entanto, se nos remetermos a personagem Eugenie, em A filosofia na alcova , 

percebe-se nela urn verdadeiro processo de transformaQao pedagogica no sentido, 
evidentemente, de produzir rupturas com toda e qualquer moralidade que possa 
bloquear sua imaginaQao . 

No momenta em que Sade eleva 0 prazer como criterio m8.xi.mo em detrimento 
de todos os outros objetivos,  propae como que uma cisao entre razao e prazer. 0 
esforQo pedagogico presente na educaQao de Eugenie faz-se no sentido de afasta-Ia 
das virtudes , abri-Ia para a imaginaQao e com is so liberta-Ia dos grilhaes da moralidade 
e de tudo 0 que possa sustentar a ideia de pacto social . 

Eis 0 projeto de educaQao da jovem Eugenie que a Sra . de Saint-Ange pretende 
levar a cabo com 0 auxilio de dois outros senhores libertinos : "Trata-se de uma 
educaQao : conheci-a no convento , no outono passado , enquanto meu marido estava 
nas termas . . . . 0 pai e urn libertino . . .  que cativei . Enfim, a bela vira . . .  Dolmance e eu 
poremos nessa linda cabecinha todos os principios da mais desenfreada libertinagem, 
abrascHa-emos com nossos ardores , alimenta-la-emos com a nossa filosofia , nossos 
desejos iraQ inspira-Ia, e como quero unir urn pouco de pratica a teona , e quero que 
se demonstre a medida que se disserte, eu te destinei , meu amigo , a colheita dos 
mitos de Citera , e Dolmance a das rosas de Sodoma" (Sade, p. 19 , 0 grifo e nosso) . 

o prazer encontra-se, pois , nesse projeto , vinculado a voluptosidade, segundo a 
qual a imaginaQao exerce urn papel fundamental no sentido de reconstruir 0 universo 
sensivel de acordo com 0 desejo,  e que, ao mesmo tempo, encontra-se mergulhado em 
"desenfreada" libertinagem. Em seguida a Sra. de Saint-Ange acrescenta : "Experi
mentarei dois prazeres ao mesmo tempo ; 0 de gozar eu propria essas voluptosidades 
crirninosas, e 0 de ensina-Ias , de inspirar 0 seu gosto a deliciosa inocente que atraio 
para nossa rede" (Sade, p. 19) .  Unir a pratica a teoria significa produzir transformaQaes 
no corpo e na mente . A satisfaQao obtida nunca se da de modo solitario para Sade, mas 
de maneira a constituir uma singularidade conectiva. A pedagogia em Sade envolve a 
liberaQao da imaginaQao, ja que pressupae que 0 corpo bloqueado seja resultante da 
aQao dos preconceitos e das " virtudes " sobre a imaginaQao. 

A Sra . de Saint-Ange afirma que nada poupara para perverter a jovem Eugenie, 
" para degradar, aniquilar todos os falsos principios de moral com que ja  a possam ter 
perturbado ; com duas liQaes , quero torna-Ia tao perversa , tao impia , tao devassa , 

quanto eu propria" (Sade, p .  20, 0 grifo e nosso) . E ainda acrescenta que a funQao 
pedagogica da imoralidade dos dois cavalheiros e dela mesma deve ser a de 
"desarraigar em poucos instantes todas as sementes da virtu de que,  nao foramos nos , 
germinariam" (Sade, p. 20) . 

Prontamente, o "cavalheiro" the des creve suas melhores qualidades de mestre 
libertino : "a irreligiao, a impiedade, a desumanidade, a libertinagem. . .  " (Sade, p. 20, 
o grifo e nosso) . 

Antes de analisarmos cada uma dessas qualidades , e preciso estudar os 
principios que as sustem. Essas qualidades advem de urn program a que valoriza 
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apenas a vida intensamente prazerosa, em que as relayoes sao diretas , espont€meas 
e procuram romper totalmente com a convenyao que embasa 0 pacta social ; Rousseau, 
ao contrario , considera que " a  ordem social e urn direito sagrado que serve de alicerce 
a todos os outros . Esse direito , todavia, nao vern da Natureza ; esta, pois , fundamen
tado sobre convenyoes" (p . 22) .  

Sade propoe urn mundo a imagem da " horda primordial " , 0 grupo espont€meo, 
que ainda nao se metamorfoseou em sociedade politica . Rousseau, quando ressalta 
o papel do pacto social como condiyao de subsistencia do gEmero humano, opoe-se 
a este retorno ao estado primitiv� , em que as relayoes humanas , segundo ele , se 
conservariam no estado natural . 

Sade considera que ,  em nome da seguranya,  0 Homem se submeteu a lei , 
domesticou 0 corpo, aceitou a renlincia, passando assim a admitir as regras de 
convivencia social como sendo razoaveis . Viver tornou-se, segundo 0 autor, sinonimo 
de sobreviver .  

o contrato social proposto por Rousseau pressupoe, contrariamente ao que 
pensa Sade, que as foryas naturais sejam aniquiladas , 0 que poderia tornar mais 
duraveis as aquisiyoes culturais, alem de contribuir para 0 aperfeiyoamento das 
instituiyoes . 

Sade aponta para uma transmutayao integral dos valores morais, de acordo com 
os quais se deve assumir 0 perigo da vida. Proclama a liberdade e a cora gem como 
os condutores da ayao humana. 

Ja Rousseau salienta 0 dever e 0 interesse como sendo as qualidades essenciais 
para a manutenyao da vida em sociedade, pois que "obrigam igualmente as duas partes 
contratantes a se auxiliarem de forma reciproca, e as pr6prios homens devem procurar 
reunir sob essa dupla relayao todas as vantagens que disso dependem" (p . 32) . Considera 
que se persistisse 0 estado natural, as relayoes entre os homens tornar-se-iam tiranicas , 
enquanto 0 pacto social , ao conferir ao "corpo politico urn poder absoluto sobre todos 
os seus " ,  e por ser dirigido pela vontade geral , e que seria capaz de restituir aos 
homens sua soberania. 

Analisemos , pois , as qualidades libertinas exaltadas por Marques de Sade em 
A filosotia na alcova . Faremos a cada urn dos aspectos estudados urn contraponto com 
o pensamento de Rousseau presente em 0 contrato socia1. 

A irreligiao 

Esse e urn dos temas mais intensamente trabalhados por Sade em seu " tratado 
pedag6gico" ,  do qual se servem os preceptores da jovem Eugenie para desmontar 
to do 0 aparato moral que nela subsiste, de modo a desbloquea-la, em seu corpo e em 
sua imaginayao , com vistas a torna-la apta para usufruir to do 0 prazer a que tern 
direito . 
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Dolmance, urn dos preceptores mais libertinos de Eugenie, enuncia em urn dos 
di81ogos com esta jovem, 0 que pensa acerca da natureza divina e 0 que a diferencia 
da natureza humana. 

Em primeiro lugar , questiona a existencia de Deus . Utiliza-se das contradi90es 
observadas internamente ao proprio discurso que acredita em uma natureza divina, 
justa e boa, que, segundo 0 autor, jamais se poderia " harmonizar com as injusti9as 
inerentes as leis da natureza" ( 1968, p. 38) , 

Em seguida, argumenta que mesmo adrnitindo-se a existencia de Deus , seria 
absurdo conceber uma mesma natureza para 0 agente criador (Deus) e 0 ser criado 
(Homem) . Finalmente expoe os argumentos materialistas que destroem os fundamen
tos da religiao e da moral . "Qual e, portanto, 0 agente criador? Eis a unica dificuldade 
a se resolver ; a unica resposta a qual se responder . Se a materia age e se movimenta 
como resultado de combina90es que nos sao desconhecidas , se 0 movimento e 
inerente a materia, se ela por si mesma pode, enfim, atraves de sua energia, criar , 
produzir , conservar, manter, equilibrar nos enorrnes espa90s todos os globos cuja visao 
nos surpreende e cuja march a uniforme, invariavel, enche-nos de respeito e adrnira-
9ao, qual sera. a necessidade de buscar um agente estranho a tudo isso, vis to que esta 

faculdade ativa se encontra essencialmente na pr6pria natureza, e que nao e outra 

coisa senao a materia em a9aO?" ( 1968, p .  38 ,  0 grifo e nosso) . 

Na verdade , 0 pensamento materialista de Sade aproxima-se daqueles que 
defendem uma filosofia baseada na razao e na experiencia, que tern como objeto a 
natureza, considerando a moral como pertencente a esfera do arbitrario . A ideia de 
pacto social vincula-se, desse modo, ao campo moral ; segundo 0 Marques de Sade, 
a necessidade de conven90es , proclamada por Rousseau, deve-se ao fato deste 
pressupor que 0 Homem seja urn animal por excelencia indocil . 

A filosofia sadiana prega que devemos nos entregar a natureza de modo a bus car 
o prazer, que, ao mesmo tempo, se confunde com a verda de. Ja a moral, espa90 da 
conven9ao , do artificio , impoe a necessidade de frear os impulsos naturais, se 
quisermos viver em sociedade . 

Essa distin9ao entre os campos filosoficos e moral cria bases para a diferencia9ao 
entre espa90 privado e espa90 publico, fundamental no pensamento de Sade . Este 
autor aponta para 0 declinio do espa90 publico , salientando que 0 agir verdadeiro so 
pode se dar no espa90 privado . Este nao se constitui como espa90 de reclusao , mas 
de subtra9ao do imperio da lei , da conven9ao , da renuncia consciente ao social , 
necessidades estas que se imp oem para que a natureza possa florescer . E por isso 
que a filosofia para Sade so pode ser concretizada na alcova, na qual emerge 0 fluxo 
do prazer " maquinal " . 

Barthes salienta que 0 Eros sadiano e basicamente esteril e 0 seu modele de 
realiza9ao e 0 trabalho, pois que a orgia passa pelo planejamento , a organiza9ao e a 
distribui9ao ; e comandada e vigiada tal como em "uma sessao de ateli8" ,  em que a 
"maquina" torna-se "0 emblema sublimado do trabalho, na medida em que realiza 
e ,  simultaneamente,  0 exonera" (p . 125) .  Descreve em seguida 0 mecanismo de 
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funcionamento dessa "maquina" de produzir prazer : "crianyas, ganimedes, preparado
res, todos eles formam urn irnenso e subtil mecanismo, urna delicada relojoaria, cuja 
funyao e ligar a tricyao, produzir urn tempo continuo, levar 0 prazer ao sujeito sobre urn 
tapete rolante (0 individuo e engrandecido como principio e finalidade de toda a 
maquinaria e, no entanto, negado, reduzido a urn pedayo do seu corpo)" (p. 125). 

Seguindo os principios de sua filosofia, Sa de desmonta uma a uma as teses da 
Biblia, salientando que a Historia Crista se impos , de modo ilusorio , a urn povo que 
nela acreditava como uma alternativa revolucionaria ao despotismo dos imperadores . 
Mas , em nome desse ideario de libertayao, 0 Cristianismo acabou impondo 0 

despotismo das " virtudes " , exaltando a caridade e a filantropia. 

No discurso "Franceses , ainda urn esforyo, se quereis ser republicanos" ,  Sade 
defende que 0 Cristianismo e incompativel com 0 ideario republicano , ja que aquele 
desde sempre sustentou seu proprio poderio e 0 dos reis por meio da tirania e das 
superstiyoes . 

Propoe a total derrocada do Cristianismo de modo a possibilitar a edificayao da 
Republica : "Vas , que tendes na mao a forya, desferi 0 ultimo golpe na arvore da 
superstiyao , nao basta cortar os ramos : desenraizar completamente uma planta cujos 
efeitos sao de tal forma contagiantes , convencei-vos de que 0 vosso sistema de 
liberdade e igualdade contraria tao absolutamente os ministros dos altares de Cristo, 
que nao ha urn so que os adote de boa-fe ou que nao procure abala-los , se conseguir 
retomar algum poder sobre as consciencias " (Sade , p. 12 1 ) .  

Defende uma educayao nacional que vise a formayao de  " homens livres " , livres 
do preconceito e da superstiyao . Exalta, em oposiyao as virtu des cristas , 0 egoismo 
e 0 interesse proprio , ao mesmo tempo que considera mais importante a fruiyao do 
prazer do que sua compreensao . " Que urn filosofo despretensioso instrua estes alunos 
sobre as excelencias incompreensiveis da natureza ; que lhes prove 0 conhecimento 
de urn Deus , freqiientemente perigoso para os homens , jamais serviu a sua felicidade 
e, portanto, que nao serao mais felizes admitindo como causa do que nao compreen

dem aquilo que compreendem ainda menos :  que e menos importante conhecer os 

misterios da natureza do que feri-la e respeitar suas leis : que estas leis sao tao sensatas 
quanto simples ; estao escritas no corayao dos homens , e, para adivinha-las , basta 
interrogar 0 corayao" ( 1 968 ,  p. 128 ,  0 grifo e nosso) . 

Propoe uma ruptura entre razao e prazer , ou melhor, uma razao sem tutela 
alguma. Para Sade, haveria uma felicidade original , organica, natural, que brotaria do 
born funcionamento da maquina corporal . Nesse sentido , a razao , 0 espirito, 0 saber 
e a reflexao podem se constituir em verdadeiras barreiras a felicidade. 

Execra a religiao , principalmente pelo fato de instituir 0 remorso, preenchendo 
de modo ilusorio a lacuna entre 0 privado e 0 publico . " Em menos de seis meses , tudo 
estara acabado ; 0 vosso deus infame sera aniquilado, e isso sem que 0 individuo deixe 
de ser urn justo , zeloso da estima alheia, sem que deixe de temer 0 gladio das leis e 
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de ser urn hom em honesto, pois que tera sentido que 0 verdadeiro amigo da patria 
nao deve , como 0 escravo dos reis , ser iludido par fantasias ;  que, em uma palavra, 
nao e a espemn<;a Illvo\a o.e um muno.o me'i'nor , nem 0 meo.o o.e males aino.a maiores 
do que os que nos legou a natureza, ou 0 unico freio , 0 remorso, que devem conduzir 
urn republicano , que s6 tera par guia, a virtude" ( 1 968 ,  p. 1 3 1 , 0 grifo e nosso) . 

Vejamos 0 que pens a Rousseau a respeito da " religiao civil" . Coloca-se 0 autar 
tambem como critico do Cristianismo, no entanto, sem deixar de entrever urn papel 
importante da religiao na constituic;ao do pacto social , se pensada sob a perspectiva 
da liberdade de culto . 

Distingue tres especies de religiao : a do homem, a do cidadao e a dos padres . 
Para cada uma delas, levanta aspectos positivos e negativos no que se refere ao seu 
criterio ultimo,  a capacidade de promover a "unidade nacional" . A primeira, a religiao 
do homem, refere-se ao "culto interior ao Deus supremo" ,  e "0 que pode dominar de 
direito divino natural" . A segunda, cujos rituais e dogmas restringem-se a urn unico 
pais , refere-se ao "direito divino civil ou positivo" .  A terceira impoe aos homens duas 
legislac;oes, dois chefes, tal como se deu no Cristianismo romano, dele resultando uma 
especie de "direito misto" .  

A terceira e abominada pelo autor logo de inicio , por implicar a ruptura da 
unidade social . A segunda e valorizada pelo fato de reunir "0 culto divino e 0 amor 
das leis" ,  mas e criticada par estar alicerc;ada sobre 0 "erro e a mentira" e conduzir 
os homens ao "estado natural de guerra contra todos os outros" (Rousseau, p. 1 33) . 
Quanto a primeira, a religiao dos homens , apesar de ser reconhecida pelo autar como 
sublime e verdadeira , peca par nao ter nenhuma relac;ao com 0 corpo publico . 

Sua veia iluminista 0 faz criticar os preceitos idealistas do Cristianismo . " 0  
Cristianismo e uma religiao toda espiritual, preocupada unicamente com as  coisas do 
ceu . A patria do cristao nao e deste mundo" (p . 1 3 1 ) .  0 pacto social, necessario par 
ser 0 unico capaz de frear os impulsos naturais humanos , nao e garantido pela caridade 

crista . Esta impoe a resignac;ao diante de to do mal e injustic;a, alem de condenar 0 
recurso a violencia , mesmo quando utilizado em defesa dos principios mantenedores 
da coesao e equilibrio sociais . 

Rousseau de modo algum advoga, no campo politico , uma Republica Crista. 
Mas , diferentemente de Sade, nao pretende impar a eliminac;ao de to do e qualquer 
culto, acreditando que ate seja conveniente ao Estado "que cada cidadao possua uma 
religiao que 0 fac;a amar os seus deveres" (p . 1 33) . Defende uma religiao , cujos dogmas 
sejam poucos e simples , ou seja, apenas 0 necessario para a manutenc;ao do pacto 
social . De outro lado , critica veementemente todo e qualquer tipo de intoler€mcia 
religiosa, que se torna, a seu ver , intoler€mcia civil, e, por isso mesmo, po de ser 
extremamente perigosa para a paz e a unidade nacional . 

Falemos ,  entao, sobre as ideias de Sade acerca dos costumes , apresentados na 
segunda parte do discurso "Franceses ainda urn esfarc;o,  se quereis ser republicanos" .  
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Os costumes 

Segundo Sade, rompendo-se com 0 Cristianismo e com 0 culto da divindade, 
"com eles desaparecem todos os delitos religiosos , todos os que se conhecem pelos 
nomes vagos e indefinidos de impiedade, sacrilegio, blastemia , ateismo etc . ,  todos os 
que,  em uma palavra , Atenas puniu tao injustamente em Alcebiades ,  e a Franga 0 

infortunado La Barre" (p . 1 32-133 ,  grifos no original) . 
Sade critica, inicialmente, a maxima do Cristianismo, "amaras 0 pr6ximo como 

a ti mesmo" ,  ja que para ele , em primeiro lugar , 0 amor e ilus6rio , enganoso e, em 
segundo , seria 0 mesmo que exigir de urn exercito que se vestisse com uma "farda 
talhada com a mesma medida" .  

Critica tambem preceitos gerais como humanidade, tratemidade e caridade, que, 
quando impost os a todos, como leis universais, impedem ou reprimem as diferengas 
individuais . 

Em seguida passa a defender a ideia de que a sociedade deve ter 0 men or numero 
possivel de leis que sejam facilmente adaptaveis ao carater de cada urn. " Mas as leis 
poderao ser tao benignas , em numero tao limitado, que todos os homens , seja qual 
for 0 seu carater , se possam submeter facilmente a elas " ( 1968 ,  p .  1 34) . 

No entanto , quando discursa sobre a questao do assassinate e da pena de morte, 
fica claro que Sade propoe preferencialmente a dissolugao do pacto , que ainda se 
mantem na ideia de urn pequeno numero de leis . 

Condena a pena de morte por duas razoes . A primeira refere-se a diferenga entre 
a lei e a natureza humana que,  por nao ter os mesmos motivos, nao pode outorgar-se 
os mesmos direitos .  Ou seja, "0 homem recebe da natureza impulsos que podem 
faze-lo perdoar tal agao , e a lei , pelo contrario , sempre em oposigao a natureza e nada 
recebendo desta, nao pode ser autorizada a se permitir os mesmos desatinos"  (Sade 
p. 1 35) .  A segunda razao refere-se ao desprop6sito contido na pena de morte, ja que 
pretende elirninar, ou reprirnir, uma agao condenavel (assassinato) cometendo 0 

mesmo crime. 
A primeira argumentagao , principalmente, abre caminho para uma proposta 

amoral, que e justificada por Sade pela necessidade de se dar vazao aos impulsos que 
a natureza concede aos homens : a calillJia , 0 roubo, os delitos em geral e 0 assassinato. 

Em alguns momentos de sua argumentagao sobre cada uma dessas "perversi
dades " , ironiza a tese da igualdade que subjaz ao pacto social , e se utiliza dos criterios 
de "justiga" implicitos no pacto para desmascara-lo , ao mesmo tempo que autoriza 
o delito . 

Alguns trechos de A filosofia na alcova sao bastante esclarecedores : "Ora, 
pergunto-vos, agora, se e justo a lei que ordena, ao que nada tern, que respeite 0 que 
possui tudo . Quais sao os elementos do pacto social? Nao consiste ele em ceder urn 
pouco da sua liberdade e das suas propriedades para assegurar e manter 0 que se 
conserva de urn e de outro? "  (p . 1 38) . Na verdade, nos term os em que coloca 0 pacto 
fica claro que este s6 interessa a classe dorninante,  e a tese da igualdade nao passa 
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de uma farsa. Em seguida, acrescenta : "com que direito os que nao possuem nada 
subjugar-se-ao a urn pacta que somente protege os que tern tudo? " (p . 1 38) .  

Posteriormente pro cede a analise das a90es que a libertinagem pode inspirar, ou 
seja,  a prostitui9ao, 0 adulterio, 0 incesto, a viola9ao e a sodomia . 

Parte de urna questiio essencialmente politica para justificar que tais a90es nao 
devam ser consideradas como crimes pela RepUblica. Segundo ele, urn Estado tornado 
"imoral" pelas suas obriga90es, nao podera exigir que a conduta de seus cidadaos seja 
moraL E acrescenta: "Digo mais : e born que nao 0 sejam" (p . 139, grifos no original) . 

Desmonta a tese de que 0 pud�r seja uma virtude, mas ao contrario "urn dos 
primeiros efeitos da COrrUP9aO, urn dos primeiros assomos da futilidade das mullieres"  
(p . 140) . E da nudez, esta sim considerada uma virtude, do  impudor, que nascem os 
" pretensos crimes " , cuja primeira consequencia e a prostitui9ao. 

Ficam mais evidenciadas , desse modo, as teses de Sade sobre a verdade : a (mica 
moralidade aceitavel e a do pr6prio in dividu 0, em que prevalecem 0 interesse proprio, 
o prazer e 0 egoismo . Guiando-se por essa moralidade , cada individuo passa a ser 
apenas instrumento de prazer para 0 outro . A paixao, ou 0 prazer fisico , se impoe 
como uma necessidade mesmo tirana. E se os homens sao naturalmente crueis, entao 
deve-se ir ate 0 tim para a obten9aO do prazer . Segundo os ditames dessa paixao , "0 
homem gosta de ordenar , de ser obedecido , de cercar-se de escravos obrigados a 
satisfaze-lo ; ora, sempre que nao fornecerdes ao homem 0 despotismo que a natureza 

arraigou no [undo do seu cora9ao, ele se dispora a exerce-lo sobre os objetos que 0 
rodeiam e perturbara 0 governo" (p . 141 , 0 grifo e nosso) . E e justamente para evitar 
este perigo , que urn governo republicano deve dar livre acesso a tais "desejos 
tiranicos " .  

Ao mesmo tempo que se mostra favoravel a liberta9aO feminina do juga do 
casamento , execrando todo direito de posse sobre a mullier ou sobre qualquer outro 
ser humano, recorre as dadivas que a natureza concedeu ao homem, ou seja,  sendo 
este mais forte que a mulher, justitica 0 direito que os homens tern de " estabelecer 
leis que as obriguem a ceder aos ardores daqueles que a desejam, sendo a violencia 
urn dos efeitos de tal direito . . .  " (p . 144) . No entanto , salienta que esta apenas se 
referindo ao prazer , e nao a propriedade . 

Em seguida procede a uma verdadeira "desmontagem" dos principios da 
felicidade burguesa e romantica . Em oposi9ao ao amor, que considera ilusorio porque 
conduz a cegueira com rela9aO ao objeto , exalta 0 "direito" das mullieres a prostitui-
9aO . Na base do amor esta 0 desejo e nada justifica 0 estabelecimento de la90s eternos. 
"0 amor, que se poderia chamar a loucura da alma, nao tern outros titulos a legitimar 
sua constancia ; satisfazendo apenas a dois individuos ,  0 ser amado e 0 ser amante, 
nao po de servir a felicidade allieia, e foi para a felicidade geral , e nao para uma 
felicidade egoista e privilegiada que as mullieres foram criadas" (p .  144) . 

o direito do gozo sobrepuja-se a todos os outros, 0 que justifica divers os delitos : 
o incesto , a sodomia, a posse pela for9a de uma mullier, mesmo que de tenra idade, 
o adulterio etc. 
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A compensayao que oferece a mulher, por arrogar-se 0 direito de dela usufruir 
para obter 0 prazer a qualquer preyo, e "permitir que elas se satisfayam amplamente ; 
as nossas leis a respeito devem favorecer 0 seu temperamento ardoroso, e e absurdo 
colo car a sua honra e sua virtude na forya antinatural que elas empregam em resistir 
as inclinayoes que receberam com mais intensidade que nos"  (p. 145) . Neste 
momento , est a se referindo as inclinayoes femininas ao prazer que considera mais 
intensas que as dos homens . 

Finalmente, levanta diversos argumentos do ponto de vista politico e das 
relayoes sociais, favoraveis ao assassinato. Compara 0 ser humane aos outros bens 
da natureza, ao mesmo tempo que justifica 0 assassinato , considerando-o nao como 
urn ate de destruiyao , pois que nada se aniquila na natureza, mas como urn ate de 
transformayao . Na verdade, parece-nos mais urn argumento formal para tudo justificar 
em funyao do prazer, se bern que apoiado em suas teses materialistas , segundo as 
quais identifica-se no homem a necessidade de fruiyao de urn prazer maquinal , sem 
nenhuma orientayao teleologica que extrapole 0 proprio prazer. 

Em A filosofia na alcova , Sade chega a defender principios que podemos 
identificar como fascistas , quando convida a Republica ao aprimoramento da raya : 
"todo individuo que nasce sem os requisitos necessarios para se tomar, urn dia, util 
a Republica, nao tern qualquer direito de conservar a vida, 0 que se po de fazer de 
melhor e elirnina-la no momenta em que ele a recebe" ( 1968, p .  160, nota 18 ) .  

Pode-se concluir que Sade , ao contrario de Rousseau , pretende romper com todo 
e qualquer layo social . Na verdade, libertando 0 homem das falsas virtudes , dos 
preconceitos, vai convida-lo ao crime. 0 outro deve apenas se constituir como 
condiyao de aces so ao prazer. 

Sade e Rousseau no contexto filos6fico do seculo xvm 

Lebrun, no artigo "Les Perils de la Nature" ,  em que analisa as ideias de Sade e 
de Rousseau em meio a outros pensadores do seculo XVIII, remete 0 Marques de Sade 
a " inocencia de urn seculo venturoso onde a psicologia era ainda balbuciante " ( 1967 , 
p .  1 ) .  As filosofias da epoca, segundo 0 autor, na tentativa de esclarecer os "enigmas" 
da afetividade, recorreram as categorias da "paixao" e da "natureza" ,  cujos sentidos 
foram se transformando lentamente. 0 " otirnismo" reinante no seculo XVIII e colocado 
em duvida em particular pelos partidarios do prazer, os libertinos ,  dando lugar a urn 
"pessimismo" que invade 0 final do seculo - "lassidao do ritual erotico , desprezo das 
teodiceias, ceticismo a natureza humana . . .  " (p . 2) .  Lebrun propoe que a redescoberta 
das obras "malditas" de Sade seja referenciada ao pessimismo de seu tempo. 

De modo a alinhavar as ideias esparsamente colocadas no presente ensaio , em 
particular no que se refere ao contraponto entre Sade e Rousseau, acreditamos que 
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seria interessante recorrer a ancilise de Lebrun em relac;ao as doutrinas , a que se op6e 
a corrente pessimista, na qual se insere 0 "sadismo" .  

Vejamos, entao , algumas caracteristicas do pensamento "otirnista" .  Envolve urn 
utilitarismo, fundado teologicamente, segundo 0 qual toda obra divina converge para 
a felicidade terrestre. Essa tese ap6ia-se, basicamente, em dois postulados :  

1 .  0 mundo e uma "totalidade harmoniosa" , urn dispositivo montado por Deus 
para se constituir em universo psiquico , tal como aparece em Malebranche ou Leibniz .  
Rousseau , no entanto, levanta a contrapartida dessa tese quando op6e a ordem natural 
a desordem, ao caos do genero humano ; 

2 .  a perfeic;ao que a corrente otirnista sup6e como dada advem do pr6prio poderio 
da natureza, e nao da vontade do Ser Humano. Malebranche e Rousseau creem, no 
entanto , em uma corrupc;ao da natureza promovida pela sociedade , tanto que 
Rousseau exclui de seu "estado de natureza" 0 instinto de sociabilidade . 

A natureza, tal como e descrita pela corrente otirnista , constitui-se enquanto 
origem da cultura : "ela a antecipa ao mesmo tempo que a engendra" (p . 4) . De acordo 
com esta concepc;ao, a natureza seria 0 ponto zero de toda normatividade . 

Rousseau levanta serias criticas a postura otirnista, ao argumentar que tal 
"naturalismo" faz total abstrac;ao da sociedade, js. que a sup6e perfeita. A sociedade 
passa a ser concebida como sendo resultado de contingencias hist6ricas e a "natu
reza" nao po de ser definida como uma especie de vocac;ao social , mas como a 
condic;ao animal do Ser Humano anterior ao estabelecimento da comunicac;ao . 
Emerge, a partir dessa concepc;ao, uma lacuna entre a "espontaneidade" e a 
"civilizac;ao" . 

Rousseau op6e-se a ideia de "sociedade natural" , defendida por Diderot , 
argumentando que nao pode existir urn pacto social " inato" , a nao ser na cabec;a de 
tais fi16sofos que nada mais fazem do que mascarar os antagonismos sociais . 

Holbach,  segundo Lebrun ( 1967) , oferece em seu Traite de morale todos os 
sofismas , extremamente conforrnistas , que Rousseau condena . A regulac;ao das 
paix6es humanas, segundo Holbach , faz-se em func;ao do bern comum, mas obedece 
"a uma destinac;ao mais profunda que transfigura a motivac;ao egoista . Essa morali
dade orientada teleologicamente e refutada em a Critica da raz8.o pratica , de Kant, 
obra em que este pensador levant a questionamentos a ideia de que haveria uma 
virtuosidade inata. Segundo Rousseau, esse otirnismo presente em Holbach nada mais 
faz do que evitar a questao da essencia politica da moralidade . Nao se explicita que 
as tendencias " naturais " , apontadas por Holbach como essenciais a sociedade, 
refietem, na verdade, a concepc;ao que a burguesia tern a esse respeito : a "Natureza 
aperfeic;oada" (p . 6) . 

As correntes "pessirnistas" refutam exatamente esse tipo de verdade veiculada 
pelas tendencias "otirnistas" .  Rousseau e Kant , como js. foi assinalado anteriormente, 
sao seus maiores representantes ,  ao lado de alguns "hedonistas lucidos" ,  tal como 
salienta Lebrun, referindo-se a Maupertuis , Prevost e La Mettrie. 0 prazer e apresen
tado por esses autores como inteiramente indiferente as normas sociais ; a moralidade 
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nao aparece mais como enraizada em nosso "cora<;:ao" .  Deixa de haver uma rela<;:ao 
essencial entre a virtu de e 0 prazer . 

Lebrun, no artigo citado , salienta que se trata de uma critica negativa das ilusoes 
eticas , cujo temario po de ser agrupado numa tripla contesta<;:ao . 

1 .  Contesta<;ao da moralidade naturalista - As tendencias naturalistas sao 
estranhas a toda ordem moral, pois se apresentam intrinsecamente ligadas muito mais 
a "submissao" ,  do que a "harmonia" .  Rousseau, se bern que fa<;:a certas concessoes 
ao Pathos sentimentalista, denuncia 0 real significado da palavra " virtude" , ou seja, 
que nada mais e do que 0 triunfo da moralidade sobre os corpos . 

Kant salienta que 0 conceito de felicidade nao se constitui como algo essencial a 
etica. Tal conceito, bastante generico, refere-se a urna "natural" inclina<;:ao ao bern, que, 
segundo Kant, significa 0 cumprimento do dever de acordo com a Lei Moral, mas que 
aparece sob a rubrica do Bem. La Mettrie, em Anti-Seneca, defende a ideia de que a 
conquista da felicidade e indiferente a essa distin<;:ao entre 0 Bern e 0 Mal, e que talvez 
seja mais honroso obter satisfa<;:ao em fazer 0 Mal do que em fazer 0 Bern. Na verdade, 
tal afirma<;:ao se constitui em urna provoca<;:ao a moralidade burguesa, representada pela 
corrente otimista, ao mesmo tempo que aponta para 0 reconhecimento das tendencias 
agressivas no Ser Humano. Kant reconhece que nao M felicidade sem prazer e que se 
constitui em urn paradoxo afirrnar que a felicidade faz-se apenas pela "consciencia do 
merito" , colocando-a como algo independente da natureza. 

La Mettrie, embora proponha 0 rompimento com 0 espa<;:o social como condi<;:ao 
da felicidade, numa linha ainda epicurista , defende a necessidade de se estabelecer 
vinculos entre os homens . Nao convida ninguem ao crime, mas propoe a paz de 
espirito diante do ato criminoso realizado , pois ainda mantem, ao contrario de Sade, 
a necessidade de uma razao tutelada pelo interesse coletivo . Nesse sentido, La Mettrie 
salienta as diferen<;:as entre prazer e virtude, sem, no entanto, excluir totalmente esta 
ultima, tal como propoe 0 Marques de Sade . 

Outra questao criticada por essa corrente de pens adores pessimistas em rela<;:ao 
ao otimismo conservador e a necessidade de estabelecer uma " hierarquia etica de 
prazeres" em que se privilegia os prazeres dos sentidos.  Para aqueles, trata-se de urn 
unico prazer e os libertinos de Sade realizam-no soberanamente, sem desvincular a 
reflexao filosofica da etica dos prazeres.  

2 .  Contesta<;ao da no<;ao de ordem como antropomorfismo - Nao M ordem na 
Natureza, nem mesmo qualquer especie de legalidade.  A propria expressao " lei 
natural " e controvertida. La Mettrie, por exemplo , fala de " uma pretensa lei natural " , 
enquanto Sade sempre considerou-a absurda. 

Enquanto Sade proclama que nada aparta 0 homem da Natureza, Rousseau 
considera que 0 homem e urn " agente livre" , ou seja, 0 unico capaz de se libertar das 
determina<;:oes de qualquer especie de animalidade natural . 

3 .  Contesta<;ao da utopia das origens - Lebrun afirma, no artigo citado , que 
diversos autores do seculo XVIII, como Diderot, Buffon, Condillac, Rousseau, fazem 
remontar a questao das origens as coordenadas antropologicas . 
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Encontra-se, em particular no pensamento de Rousseau, uma utopia bastante 
contestavel a esse respeito . Ele , que nao ve na vida social senao injustigas e violencia, 
faz uma excegao no que se refere ao comarcio sexual, na medida em que considera 
essencial, para que este se efetue ,  0 aces so a cultura .  0 amor a visto, pois , como uma 
"instituigao artificial por excelencia" .  0 onanismo, no entanto, a considerado como 
algo antinatural . 

Lebrun finaliza seu artigo demonstrando como todos esses autores , mesmo que 
numa linha antropol6gica, abrem carninho para uma tematica que ,  no seculo XIX, 

passa a ser designada como a "sexualidade" .  
Parece-nos que a a esse pessirnismo identificado por Lebrun no pensamento de 

Sade, que Adorno e Horkheimer recorrem para situa-lo nos quadros de urna Filosofia 
Negativa, ja que se trata de urn pessirnismo quanto aos rumos do existente, tomando-se, 
por isso mesmo, critico . 

Sade - uma filosofia negativa? 

Sade, diferentemente de Rousseau e mesmo de La Mettrie, aponta para a 
necessaria ruptura razao e prazer . Neste sentido , procede a afirmagao dos autores da 
Dialetica do esclarecimento de que a realizagao de idaias como as de Nietzsche e 
Sade, em urn projeto hist6rico-universal, tal como se configurou posteriormente na 
ideologia fascista , acabou produzindo efeitos contradit6rios : de urn lado , findou por 
negar que essas filosofias proclamassem a vida, de outro , demonstrou seu conteudo 
de verdade ao apontar os rumos do existente.  

Nessa mesma obra, Adorno e Horkheimer acrescentam que 0 arrependimento e a 
compaixao foram execrados par Nietzsche e Sade, parque ambos sabiam que " a  doutrina 
da pecarninosidade, da compaixao era uma velha heranga burguesa" (1985, p. 98) . 
Afirrnam tambam que a compaixao nao estava presente na filosofia kantiana: " Para Kant, 
ela a urna certa sentimentalidade e nao teria em si a dignidade da virtude" (p . 98) . 

Assim a que essas filosofias pretenderam, com esse horror a compaixao, impedir 
que 0 homem fosse vis to , em sua infelicidade, como objeto de lamentagoes . Esses 
autores opunham-se exatamente as " deformagoes narcisicas da compaixao " , presen
tes nas praticas de filantropos e assistentes sociais , que representam "a confirmagao 
interiorizada da diferenga ricos e pobres" (p . 99) . No entanto , esse "prazer pela 
dureza" , proclamado por essas filosofias , acabou colocando 0 ser humane a disposigao 
daqueles que menos se abriam a sua confissao : "Os fascistas que dorninaram 0 mundo 
traduziram 0 horror pela compaixao no horror pela indulgencia politica e no recurso 
a lei marcial , no que se uniram a Schopenhauer , 0 metafisico da compaixao" (p . 99) . 

Contraditoriamente , os autores salientam que essas doutrinas sem compaixao 
tornaram-se mais rnisericordiosas do que ' 'as doutrinas dos lacaios morais da burgue-
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sia" (p. 1 12) . Negando a compaixao , acabaram por afirmar a "confianya inabalavel no 
homem, traida cada vez que se faz uma afirmayao consoladora" (p . 1 12) . 

Adorno e Horkheimer apontam para 0 irracionalismo da razao instrumental , que 
tem na Filosofia do Esclarecimento sua utopia realizada, ou seja, a criayao de um 
paraiso para a Humanidade, cuja pretensao e converter toda a natureza em foryas 
domesticadas a serviyo do Homem e de seus prazeres. 0 dominio da natureza, no 
entanto , transforma-se em seu contrario , quando os produtos do trabalho humano 
pass am a dominar 0 pr6prio homem. A realizayao do fetiche da mercadoria se 
completa quando 0 trabalho visa valorizar 0 capital e nao 0 provimento de necessida
des . Evidencia-se, desse modo, a irracionalidade desse processo e da pr6pria Filosofia 
do Esclarecimento que 0 mantem, referindo-se em particular a autores como Bacon, 
Comte e os neopositivistas . 

Somente uma razao emancipat6ria e que poderia se contrapor a razao instru
mental, rompendo com 0 circulo encantat6rio (0 fetiche) do mundo das mercadorias . 

Filosofias Negativas como as formuladas por Kant , Hegel, Nietzsche , Freud e 
mesmo a de Sade, sao apresentadas pelos autores como as que podem fornecer os 
fundamentos criticos necessarios para se contrapor a razao instrumental . 

AMARAL, M. G. T. do . The rupture of the social contract in Sade's  thought. Trans/FormlA980, 
Sao Paulo , v. 15, p. 65 - 83 ,  1992 . 

• ABSTRACT: The works of Sade portray the corrupt and libertine practices at the time of Louis XV's 
despotic regime, invariably referring to the boudoir as a privileged place for the transformation of mind 
and body as well as for philosophical production. The actuality of Sade 's thought lies in the fact that he 
reveals - as do modem trends - the narcissic constitution of subjectivity that, in its social-political aspect, 
leads to political conformism. This article aims at presenting Sade's thought as a radical critique of 
social relationships, which lead to the rupture of Rousseau 's social contract. His relentless doctrine 
becomes negative philosophy in that it supplies the foundations for the critique of instrumental reason. 
A pessimist regarding the course of social totality, Sade's theory points to human 'animality' as a possible 
means of transcending the artificiality of social relationships . 
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